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~ ~ APRENDENDO & PRATICANDO ELETR0NICA, cada vez mals abrangente e •rechea• 

da• de temas e assuntos direta ou indlretamente Hgados A EletrOnica Pn1tlca ou As l!reas de 
lnteresse dos nossos Leitores/Hobbystas, traz no presente rnlmero, al6m da tradlciooal oo• 
leUlnea de MONTAGENS, detalhadamenle descrttas,desanvoMdas para atender desde 
ao mais "veroe• dos principiantes, a.111 ao mals tarlmbado dos proflssionais (sAo dnco pro· 
jatos completos, que wo desde um simples e gostoso •oonquedinho•, a~ poderosos dis• 
positlvos de seguranga. •• ), os dois SUPLEMENTOS que vieram enriquecer muito a nossa 
Revlsta: o ABC DA B.ETRONICA (em sua 22" "Aula" •~Parle do assunto "Os llltegra• 
dos• ... ), incluindo "U~o" Te6rica e Prallca, e o ABC 00 PC (INF0AMATICA PRATICA). 
com imporiantrssimos aprofundamentos na essoocia do funcionamento de microcomputa• 
dores (padri!o IBM), tanto no seu hartlwam quanto no seu solwar8, sempre enfatlzando 
aspectos "palpdveis", do dia-a•dia do usudrio ou candidato a usuarto de computadores 
pessoals, com "dicas" einlonna!,XSes substanciais e vdlidas. .. ! 

Assirn, em termos de contel'.ldo, mesmo o mais exigente dos Leitores • temos certeza • 
nao terd do que se "queixar" ... Alids, falando em "queixa•, todos V~s sabem que a filo• 
sofla de trabalho de APE lnclul um permanente moniloramento das manlfesta¢es da "lur
ma•, atrav~s das suas cartas contendo suges!Oes, crfticas, reclama¢es, elogios, "puxadas 
de saco•, "pauladas na moleira" e tudo o mais. .. ! Aqui, seguramente, levamos em oonta a 
opiniao e os desejos da maioria dos nossos Leitores/Hobbystas. .. APE nllo 6 uma Revista 
felta "a revelia", baseada nos conceilos puramente pessoais dos seus T~cnicos, Redato
res, Produtores e Editores. .. ! E, sirn, um verculo verdader.mlene democnlloo, onde 
"quern paga, manda. •• " (ao contrdrio do que ocorre, em termos gerais, no nosso Pals, on
de todos pagaroos uma "porrada" de 1ributos e impostos super-pesados e injustos, e • co
mo resultado - temos •111 em cima", um govemo que s6 sabe "inchar" a sr proprio, defen• 
der-se com unhas e dentes num descarado e cfnico corporalivismo, fazer "vistas grossas" 
aos anselos e necessidades reals do povo e - pior de tudo • "meter o maozao" no suado 
dinhelrinho que para Id mandamos, compulsoriamente ... ). 

Nao tenham d6vldas, portanto, em enviar suas cartas, comentando, sugerindo, pedln• 
do, •ameayando", etc. Mesmo que nao possamos (por 6bvias razl5es de espa«;o, cada vez 
mais •apertado" em APE ... ) responder a toda Correspondi!ncia (nem de forma direta, n Em 
via CORREIO TECNICO, nas pdginas da Revista. .. ), cada carta ~ Ida, anallsada, avaliada 
e considerada em seus termos! Al~m disso, o remetente flea automaticamente cadastrado 
nos nossos computadores, o que sempre o qualificara como Leitor "especial", participante 
e colaborador (ainda que apenas em opinll5es ... ). 

Neste m~s de abril, em que lembramos duas mortes de personagens fundamentals (u• 
ma no dia 19 e outra no dia 21 ••• ), ambos barbudos, cabeludos, idealistas, imburdos de po
deroso esprrilo (que os levou ao sacriffcio supremo, em defesa de suas cren~as e princr
pios), seja ou nao o caro Leitor um religioso ou um naclonalista, "acredltador'' nas verda• 
des hist6ricas da lnconfld~ncia, temos s61idos exemplos em que nos mirar, ~mulos podero
sos a provar que com vontade, com f~, com trabalho e com princfpios, ludo pode ser con
segui do, ainda que com sacriffcios, ainda que tarde ... ! 

Lutemos, pois. .. Mantenhamos a jwentude do espfrito, o idealismo, que ~ tudo o que 
imporia (flcou parecendo discurso de polll:ico e/ou membro da Academia Brasileira de Le• 
tras, mas nao hd outro jeito de dizer tais coisas. .. ), e sigamos em frente, junt>s (porque as
sirn, mais forles, seguramente venceremos. .. ) ! 
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-KITS? 
Existem muitos por af!. .. 

-Profissionais? 

S6 os da[KJTBRAS~ 
AMPLIFICADORES DE 1 A 400W 
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RADIO & TRANSMISSOR DE FM 
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DE 4, 6 OU 10 CANAIS E MAIS 
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e receba nosso catalogo e + 
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11. 1600 MHZ • 1 2 MHZ • 14. 3180 MHZ • 
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E OUTROS SOB ENCOMENDA 

(1111)220-3233 220-3413 Fax 

Rua Vit6ria, 395 - 19 And. - Conj. 103 
CEP 0121 ~001 • Sao Paulo - SP 

-INSTRUCOES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 

OS COMPONENTES 

• Em lodos os cl rcultos, dos mals simples aos mals 
complexos, exlstem, baslcamenle, dols tlpos de pe• 
,;as: as POLARIZADAS e as NAO POI.ARIZADAS. Os 
componenles NAO POI.ARIZADOS sAo, na sua 
grande malorla, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser Ugados "daqul pra 14 ou de 16 
pr!I ell", sem problemas. O 0nlco requisite~ reco
nhecer•se prevtamenle o valor (e outros parAme• 
tros) do componente, para llg4-lo no lugar carto do 
clrculto. 0 "!'ABEi.AO" A,P,E, d4 !odes as "dlcas• 
para a leltura dos valores e o6dlgos dos RESISTO
RES, CAPACITORES POU~STER, CAPCITORES 
DISCO CERAMICOS, etc.. Sempre que surglrem dO
vldas ou "esqueclmentos", as lnstru¢es do "!'A
BEi.AO" devem ser consuttadas. 

• Os principals componentes dos clrcultos silo, na 
malorla das vezes, POI.ARIZADOS, ou seja, seus 
terminals, plnos ou "pernas" tflm posl!;tio OMta • 
a.111:a para serem llgados ao clrcultol Entre tals 
componentes, destacam-se os DIODOS, LEDs, 
SCRs, TRJACs, TRANS(STORES (blpolares, !els, 
unljun¢,es, etc,), CAPACITORES ELETROLfrlCOS, 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc. t mullo lmportanle 
que, antes de se lnlclar qualquer montagem, o Lei• 
tor ldentlflque corretamente os "nomes• e posl,;Oes 
relatlvas dos terminals desses componentes, 14 qua 

qualquer lnversllo na hora das soh;lagens ocaslo
nar!I o nAo rundon•nenlo do clrculto, al~ de 
eventuals danos ao pr6prlo components erronea• 
menlll llgado, 0 "!'ABEL.AO" mostra a grande malo
rla dos componentes nonnatmente utlllzados nas 
montagens de A,P,E,. em suas apa,6ndas. plna
geiw. e dl'lllololl. Ouando, em atgum circulto publ 
caCMf, surg1r um ou mals componentes cujo "visual" 
nAo estaja relaclonado no "'TABEI.AO", as necessA• 
rlas lnlorma,;Oes serl!o fornecldas junto ao texto 
descrltlvo da respecllva montagem, atra~s de llug. 
tra¢,es claras e objetlvas, 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Pratlcamente todas as montagens aqul publlcadas 
sAo lmplementadas no Sistema de CIRCUITO IM• 
PRESSO, asslm as lnstrucOes a segulr referem-se 
aos culdados bAsleos nece~rlos l - 14cnlca de 
montagem, 0 car4ter geral des recomenda~0es, 
contudo, faz com qua alas lamb~ sejam vAlldas 
para eventuals outru tknlcas de montagem (em 
ponle, em barra, etc.). 

• Dewi ser _.,. utlllzado ferro de solder leve, de 
ponta !Ina, e de ballca "wattagem" (m~lmo 30 
watts). A solda ~~ deve ser flna, de boa quail• 
dade e de balx<\, ponto de fusAo (tlpo 60/40 ou 
63/37), Antes de lnlclar a soldagem, a ponta do fer• 
ro dew ser llmpa, removendo-se qualquer oxldayAo 
ou sufelra all acumuladas. Depots de llmpa e aque
clda a ponta do ferro deve ser levemente estanhada 
(espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o 
qua facllltarA o contato t4rmlco com os termlnals. 

• As euperffcles cobreadas das places de Clrculto lm
preao devem ser rlgorosamente llmpas (com llxa fl. 
na ou palha de ~) antes das soldagens. 0 cobra 
dewt ear brllhante, sem qualquer resfduo de oxl• 
da¢ee, euJelras, gorduras, etc.. (qua podem obstar 
u boa soldagens). Notar que depols de llmpas as 
llhu e plstaa cobreadas nfto devem mals ser toca
d• com oe dedoe, pols a gordura e Acldo8 contldos 

na transplra~Ao humane (mesmo que as mAos pan,
!,Bff llmpas e secas.,.) atacam o cobre com grande 
rapldez, preJudlcando as boas soldagens. Os ter• 
mlnals de componentes tam~ devem estar bem 
llmpos (se preclso, raspe-os com uma !Amina ou es
lllete, at4 que o metal flque llmpo e brllhanle) para, 
que a solda "pegue" bem... ' 

• Verlflcar sempre se nAo e;lstem deleltos no padrAo 
cobreado da placa. Constatada alguma lrregularl
dade, ela deve ser sanada anllllll de se colocar os 
componentes na placa, Pequenas falhas no cobra 
podem ser facllmente recompostas com uma gotlnha 
de solda culdadosamente apllcada. JA eve ntuals 
"curtos" antre Uhas ou plstas, podem ser removtdos 
raspando-se o delelto com urns lerramenta de ponta 
aflada. 

• Coloque todos os componentes na placa ortentan
do-se sempre pelo "chapeado" mostrado )unto as 
lnstru¢es de cada montagem, Ate'1Qllo aos compo
nentes POLARIZADOS a mi suas posk;(!es relatlvas 
(INTEGRADOS, TRANS(STORES, DIODOS, CAPA· 
CITORES ELETROLITICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc,), 

• Aten<;llo tamMm aos valores das demals PflliBS 
(NAO POLARIZADAS). Oualquer dOvfda, consulte os 
desenhos da respectlva montagem, e/ou o "rA· 
BEi.AO", 

• Durante as soldagens, evlte sobreaquecer os com
ponentes (qua podem danlflcar-se pelo calor exceg. 
slvo desenvolvldo numa soldagem multo demorada). 
Se uma soldagem "nAo d4 certo• nos prlmelros 5 
segundos, retire o ferro, espere a llga,;llo esfriar e 
tente novamente, com calma e alen<;llo, 

• Evita excesso (que pode gerar corrlmentos e •cur• 
tos') de solda ou falta (que pode ocaslonar m4 co• 
nexAo) desta. Um bom ponto de solda deve flcar llso 
e brllhante ao termlnar. Se a solda, ap6s esfrlar, 
mostrar•se rugosa e fosca, lsso lndlca uma conexllo 
mal fetta (tanto el6trlca quanto mecanlcamente), 

• Apenas corte os excesses dos terminals ou pontas 
de llos (pelo !ado cobreado) ap0s rlgorosa con
fer4ncla quanto aos valores, posl,;0es, polarldades, 
etc., de todas as pa9as, componantes, llga¢.es pe
rlf6rlcas (aquelas ellternas ll placa), etc. ~ multo 
dltrcll reaproveltar ou corrlglr a posl!;Ao de um com· 
ponenle cujos termlnals JA ten ham sldo cortedos. 

• ATEN<;:AO As lnstru90es de callbrayAo, ajuste e utl
llza9Ao dos proJatos. Evita a utlllza,;llo de pe,;as 
com valores ou caracterfsttcas c:llfen,mes daquelas 
lndlcadas na LISTA DE PECAS, Lela sempre TODO o 
artlgo antes de montar ou utlllzar o clrculto, Expe
rlmenta90es apenas devem ser 113ntadas por aque
les que JA !Om um razoAvel conheclmento ou prAtlca 
e sempre guladas pelo born senso. Eventualmente, 
nos pr6prlos texlos descrltlvos exlstem sugast0es 
para experlmenta,;Oes. Procure segulr tals su• 
geslOes se qulser tentar alguma modttlca,;Ao ... 

• ATEN<;:AO As lsola,;ljes, prlnclpalmente nos clrcul
tos ou dlsposltlvos q ue trabalhem sob ten.s0es e/ou 
correntes elevadas. Quando a utlllza,;Ao exlglr co
nexllo dlreta a rede de C.A. domlclllar (11 0 ou 220 
volts) DESUGUE a chave geral da lnstala,;Ao local 
anllllll de promovar essa conexllo. Nos dlposltlvos 
allmentados com pllhas ou baterlas, se lorem del
xados fora de opera,;Ao por longos perfodos, 
conv4m rellrar as pllhas ou baterlas, evttando da
nos por "vazamento" das pastas qulmlcas (lortemen• 
le corrosives) contldas no Interior dessas lontes de 
energla. 
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I TRliNGULO LUMINOSO P / CARRO I 

A IDEIA E OS REQUISITOS ... 

Af pelo "nariz" da presente ma~ria, 
_ii deve ter dado para o caro Leitor 
"perceber" a ideia geral do projeto: 
aproveitando um tri!ngulo comum de 
s~o para vefculos, meramente 
.. refletivo", como base ffsica, mecanica 
da "coisa", anexar um pcqueno m6dulo 

eletronico, alimentado via cabo longo 
pela pr6pria bateria do auto, e fazendo 
piscar alternadamente 6 lampadas de 
bruxa Potencia (e tambt'im fisicamente 
pequenas ... ). dispostas 3 nos vertices do 
tal triangulo, e outras 3 nos centros dos 
seus lados ... Ob~m-se, assim, um trian
gulo lwninoso muito mais efetivo na sua 
fu~ao de sinaliza(,:iio e aviso, de notavel 
valor ~ noite e sob neblina ( condi(,:oes 

em que o triangulo convencional torna
se, praticamente "invisfvel", conside
rando ainda que suas supertlcies refleto
ras apenas "funcionam" sob detennina
dos angulos de ilumina~o recebida dos 
far6is dos vefculos que se aproximem do 
local. .. ). 

0 principal requisito para o desen
volvimento da ideia, era tamanho geral 
do cireuito bastante rednzido, para tor
nar pratica e facil a sua adaptai;ao 
mecanica ao triangulo convencional ••• 
Acontece que, para acionar 6 lfunpadas 
de 12V (ainda que sob uma Potencia in
dividual de 5W, totalizando 30W ••• ), os 
parametros de Corrente 11..ao sao muito 
bruxos, exigindo componentes finais um 
pouco "bravos" ••. Se as ditas lfunpadas 
fossem (como e comum ... ) driveadas por 
trans!stores de Potencia, estes, por sua 
vez, teriam que ser chaveados por ou
tros transfstores ( de pequena Potencia), 
eventualmente dispostos em FLIP
FLOP (AST A VEL simetrico ..• ) e por af 
vai. .. 0 circuito final teria, entao, que 
usar de 4 a 6 componentes ativos 
(transfstores), alem de boa quantidade 
de resistores e capacitores para as devi
das realimenta(,:oes e polariza(,:oes, resul
tando numa placa inevitavelmente nao 
muito pequena (o que contrariaria os ci
tados requisitos de compacta(,:iio do con
junto ... ). 

Optou-se, entiio, por uma solu(,:iio 
circuital muito pouco convencional (ve
jam a seguir, no texto referente a FIG. 
1 ... ), mas que atendeu a todos os citados 
requisitos, reduzindo drasticamente a 
quantidade de pe(,:as ativas e passivas e, 
por tal raziio, mantendo as dimensoes 
gerais em limites mfrrimos, confomie era 
desejado e conveniente ... ! 



MONT AGEM 304 - TRIANGULO LUMINOSO P/CARRO 

0 Leitor/Hobbysta empreendedor e 
"esperto", podeni at6 transformar a 
id6ia nwna razoovel forte "altemativa" 
ou "informal" ( como dizem agueles es
fomeados tributaristas que trabalham 
para o nosw Govemo, com o perdlio da 
1114 palavra. •• ) de renda, adquirindo 
triiingulos comuns, transformando-os 
em triiingulos eletr6nicos luminosos, re
vendendo-os para terceiros, com boa 
margem de lucros ... De pra "entusias
mar" ... ? Entlio, mlios a obra. .. ! 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ~QUEMA

TICO DO CIRCUITO - Conforme 
foi dito na abertura do texto, o circui
to usa soluCroes de arranjo pouco con
vencionais ... Primeiramente, em vez de 
centrar o conjunto mun AST A VEL 
transistorizado, o nticleo ativo do cir
cuito foi baseado num BI-ESTA VEL 
tiristorizado, usando dois TIC106A 
em disposiCrlio simetrica, com a reali
mentaCrlio entre os dois m6dulos feita 
unicamente por um capacitor de 2u2 
(nlio polarizado ... ). Ambos os SCRs 
siio excitados, em gide, via capacitores 
de 100n, simultaneamente, pelos pul
sos (cerca de 1,5Hz, com os valores 
atribufdos aos demais componentes ... ) 
recolhidos no terminal de base 1 de um 
TUJ (transistor unijunCrlio) 2N2646. 
Este oscila em relax~iio ( como e es
truturalmente convencional para o 
componente), com o auxilio do resistor 
de 270K e capacitor eletrolftico de 2u2 
(estes componentes determinam o 
tempo da relaxaCriio, ou seja, a Fre
quencia de oscil~ao ... ), alem dos re
sistores de 1 OOR "carregando" seus 
terminais de base 1 e base 2 Tal estru
tura, simples e confiavel, gera pulsos 
muito nftidos e agudos sobre o resistor 
de carga da base 1, os quais, conforme 

Ef)12v 
l,5A 

e 

VM 

PT 

ja foi dito, chaveiam o B1-ESTAVEL 
tiristorizado, que alterna seu lado "ati
vo" a cada pulso recebido do TUJ. 
Como o anodo de cada SCR tern, co
mo carga, um conjunto de tr!s lfunpa
das, o acendimento e "apagamento" 
alternado, tres a tres, das ditas cujas, 
se da ao rftmo determinado pela osci
l~o do TUJ. Notem que, para rnan
ter todos os parfunetros suficiente
mente "folgados" (fugindo, assim, da 
necessidade de dissipadores "trambo
lhudos" nos componentes de Potencia, 
que prejudicariam o requisito tarnanbo 
da montagem. •. ), preferimos utilizar 
tinstores capazes de manejar boa Cor
rente, limitando - _por outro lado - a 
"wattagem" de cada conjunto de lfun
padas a um total de 15W (5W cada 
J&mpada. •• ). Para a finalidade imagina
da, os limites, parfunetros e tamanhos 
ffsicos finais, situaram-se exatamente 
dentro do desejado, configurando um 
projeto simples, t1til e funcional... A 
energia provem diretamente da bateria 
do vefculo, via par de cabos longos, 
polarizados, dotados de garras grandes 
(apropriadas para coletar diretamente 
dos terminais da dita bateria. •• ). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 

IMPRESSO ~PEciFico - Pequeno 
(poderia ficar ainda menor, mas opta
mos por uma compactaCrlio moderada, 
em beneffcio dos iniciantes ou 
Hobbystas sem muita pnitica, que se 
"complicam" um pouco em montagens 
muito "congestionadas" ... ) e simples, o 
Circuito Impresso ( o padriio cobreado 
e visto em areas negras, na figura, que 
esta em escala 1:1) e de f~cil reali
z~ao, bastando ao Leitor um pouqui
nho de "capricho" e atenCrlio, aliados .l. 
inevitavel conferencia final ... Algumas 

Q x LAMP. 12V (SW) 

IOOn 

das pistas siio mais grossas, Justamente 
pelo fato de conduzirem, em funcio
namento, Correntes mais "bravas" ... 
De resto, e seguir as boas normas de 
c6pia, tr~agem, corrosiio, limpeza, 
fU£aCrlio, nova limpeza e verlflc~ao fi
nal... Depois, as INSTR U<;OES GE
RAIS PARA AS MONTAGENS in
dicam, em conselhos da maior im
portiincia, os procedimentos e cuida
dos para um 6timo aproveitamento 
dessa tecnica de realizaCriiO dos proje
tos ... 

- FIG. 3 - DEfALHES SOBRE 
COMPONENTES IMPORT AN
TES_ - Para auxflio dos iniciantes, a 
figura traz a aparencia, pinagem e 
sfmbolos dos componentes ativos do 
circuito, ou sejam: o SCR e o TUJ. 
Quanto ao primeiro, a referenda e 0 

seu !ado que apresenta uma lapela 
metalic.a, enquanto que no segundo, o 
referencial para identificaCriio das 
"pernas" e uma pequena "orelhinha" 
ou saliencia (indicada pela setinha) 
junto a base do corpo metalico ... De 
qualquer modo, detalhes de estilizru,:ao 
bastante claros, no "chapeado" da 
montagem (pr6xima figura), ajudariio 
ao eventual "comeCrante" a nio enar ... 

- FIG. 4 - ""CHAPEAIX>" DA MON
T AGEM - Com a placa agora vista 
pela sua face niio cobreada (ao contra
rio da figura anterior ... ), mais ainda 
em tamanho natural (vejam a "som
bra" das ilhas e pistas cobreadas, si
tuadas no "outro" lado, para efeito de 
referencia. .. ), todos os componentes 
(menos as lampadas controladas. .. ) siio 
vistos em suas posiCr6es definitivas de 
inserCriiO e soldagem... E importante 
lembrar que alguns dos componentes 
sao polarhados, e que, portanto, tern 
posiCriio unica e certa para ligaCriio a 

Fig.I 
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LISTA DE PECAS 

• 2 - SCRs TIC106A ou equivaien
tes (100V x 5A) 

• 1 - Transfstor unijum;ao (TUJ; 
2N2646 

• 2 - Resistores lOOR x l/4W 
• l - Resistor 270K x l/4W 
• 2 - Capacitores (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor (poliester) 2u2 
• J. - Capacitor (eletrolftico) 2u2 x 

25V 
• 1 - Placa de Circuito Impresso, es

pecffica para a montagem ( 4,8 
x 4,6 cm.) 

• 6 - Lampadas (obrigatoriamente 
pequenas, tipo automotivo ou 
nao) para 12V x 5W, com os 
respectivos soquetes (estes, do 
tipo que possa ser parafusado, 
pelo "fundo", na superffcie de 
fixai;ao ... ) 

• 2 - Garras (tipo fanhestock) para 
conexao aos terminais da bate
ria do vefculo 

• - Fio e solda para as lig~6es 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Cabo paralelo, polarizado 
(vermelho, preto) longo (no 
comprimento julgado suficien
te, ou regulamentado pelas au
toridades · que controlam o as
sunto), para ligai;ao do circuito 
do TRILUC h bateria do carro. 

• 1 - Triangulo de aviso convencio
nal, cujas dimens6es, material e 
metodo de "montagem/des
montagem" permita a anexa<;:ao 
mecanica e eMtrica do circuito 
do TRILUC, bem como das 
respectivas lfunpadas e soquetes 
(ver figuras, mais adiantc .•. ) 

• 1 - Caixa, pequena. para abrigar o 
circuito, de preferencia robusta 
(metal ou phistico forte), com 
dimensoes compat!veis ~ do 
Circuito Impresso 

li!!. 

Fig.3 

.!.Jil 

--J:J 
!ff~ 

82 E 81 

£~ 

\!:fa1 

placa, ja que qualquer inversiio nas co
nexoes das •mas "pernas" causara o 
nao- funcionamento do circuit 0, alem 
de c!a.nos ?ts pr6prias pe<;:as ... E o caso 
dos dois SCRs, cujas lapelas meta!icas 
devem ficar voltadas uma parn outxa. 
0 TUJ dei,e ficar com sua pequena 
saliencia "apontando" para o local 
ocupado pelo resistor de 270K. 0 ca
pacitor eletrolitioo ta.mbem e polariza
do, devendo seu terminal positivo ( +) 
ficar voltado para o TUJ ... Os demais 
componentes nao sao polarizados (re
sistores e capacitores de poliester), dc
vendo o mont.a.dor apenas observar 
cuidadosamente os valores das pee.as 
em fun<;:iio das posii;oes que ocupam 
na placa. •. Tenninadas as soldagens, 
tudo deve ser conferido (valorcs, po
si<;:6es, polaridades, etc.), podendo 
entao ser "amputadas" as sobras das 
"pernas", pela face cobrea.da (aprovei
tando-se para conferir a qualidade dos 
pr6prios pontos de solda, que devem 
ser todos lisos, brilhantes, sem "corri
mentos" ou "faltas" ... ). 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Nas ligai;6es "da placa 
para fora", certamente o ponto mais 
importante refere-se aos cabos longos 
e polarizados (vermelbo para o positi
vo, e preto para o negativo. .. ) que tra-

Col 
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7em a alirnenta~ac :Je 12¥~ df'sde a ba- " 
teria do v·efcuinu. [\':c ~':-'J, ~-u as 
pol.aridades marca,hs nas rc:;pe--etivas 
iL'1as ·ia phlc~ e fur:d:uncntnL, Ouanto 
as Jigm;6es das Uirnpadas, observar 
ap;:'nas que cada grurx, de 3 e conetado 
a uma das S 1;fdllS (51 e .;; ~). com as 
unidades de cada h!oco sfr:,plesmente 
"paraleladas·• ... Obviamente que, na 
montagem real e definitiva. todas as; 
lampadas dev~m ser "soquetadas", 
com o que 1:-. !iga<;:fos precisam !".er 
feitas, verdaJeiran1ente, aos ditos so
quetes, com as lampadas rec.ebeodo a 
energia atraves do seu encaixe por ba
loneta ou ros:ca, como ~ con vencio
nal. .. Um alert a: as oonexoe_,s dos cabos 
de alirnentai;ao, aos pontos "+" e "-" 
devem ser bem refor,;;adas, mecanica
mente proleb>i.das contra esfor,;;os, ja 
que na utiliza,;;iio pratica, ninguem ira 
se preocupar multo com "delicadezas" 
quanto ao TRILUC. Uma sugestao 
basica e (observem a seguir, a pr6xima 
figura •.• ) dar um n6 no cabo paralelo, 
pelo lado de dentro da caixinha que 
abrigar o circuito, quando da insta
la,;;ao final, de modo a prevenir rom
pimentos das conex6es por esfor<tOS 
extemos ••. 

- FIG. 6 - ESTRUTURANDO ONO
VO TRIANGUW - 0 "jeitao" geral 

CJ2 

~2~:A5~ ,---~ 

Fig.5 
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da "coisa", mostrado na figura, e -
certamente - apenas uma sugestiio, 
porem acreditamos ser uma das me
lhores soluc;oes gerais para o conjun
to... Inicialmente, notem como deve 
ser feita a distribuic;iio dos dois grupos 
de lampadas (1 e 2), "geometricarnen
te", quanto ao triangulo/base, ficando 
as 3 correspondentes ao grupo 1 
nos v6rtices do dito triangulo, e as 3 
do grupo 2 nos centros dos lados da 
forma... Os soquetes, dependendo de 
suas inerentes caracterfsticas "mecani
cas", devem ser rigidamente fixados 
nos locais respectivos ( com parafusos 
e porcas, de preferencias, embora ate 
adesivos fortes, a base de epoxy, pos
sam dar born resultado, ou ainda 
grampos ou br~deiras metalicas ... ), 
se possfvel de modo a niio impedir o 
"desmonte" do triangulo ... A firu;iio as 
lampadas pode ficar "por tras" da es
trutura triangular, com alguma "fol
ga" junto aos vertices, de modo a con
tribuir para a jli citada "dobragem" do 
conjunto, enquanto for mantido guar
dado no porta-malas ... 0 circuito do 
TRILUC, instalado previamente numa 
caixinha de convenientes dimensoes, 
deve ter seu container fixado a traseira 
do lado que corresponda geometrica
mente a base do triangulo, garantindo 
estabilidade mecanica ao conjunto, 
alem de uma boa distribuic;iio de peso 
ao arranjo, mantendo seu centro de 
gravidade baixo, para que o conjunto 
nao tombe, acidentalmente... Quern 
for mais "caprichoso" (e se o mode
lo/tam.anho das lampadas e soquetes 
assim o permitir ••. ) poden1 ate dotar 
cada u na das lampadinhas de um pe
queno refletor, recoberto por uma len
te difusora translucida, vermelha. .. 
Nao entraremos, aqui, em detalhamen
tos meclnicos muito rlgidos para o "a
jeitamento" final do conjunto, jii que 
isso dependera muito (jii disstmos. .• ) 
do material, tamanho e rn6todo de 
"montagem/ desmontagem" originais 
do triangulo convencional usado como 
base estruturaL •• Naturalmente que al-

TRIANGULO FIXO 
OUOOBRAva 

CAIXACIO 
CIRCUITO. FURAl:111 
A•flJ.SE"oo 
TRIANOULO 

guma habilidade e muito born senso e 
inventividade, ajudariio a obter um re
sultado ao mesmo tempo pratico na 
utilizru;ao, eficiente na fungao e "ele
gante" no visual. .• 

••••• 
Quanto a utilizac;ao do TRILUC, pa

rece-nos tao 6bvia, que maiores expli
cagoes seriam ate "ofensivas" ... Em 
poucas palavras, surgindo a necessidade 
da sinalizac;ao pelo triangulo, basta 
montar e posicionar o conjunto, na 
distfulcia conveniente com relru;a.o ao 
vefculo obrigado a parar em lugar "pou
co recomendiivel", estender o cabo ( que, 
certamente, deve ser guardado enrola
do ... ) e conetar as garras (atento a pola
ridade-) aoo tenninais da bateria do car
ro ••. 0 triangulo luminoso composto pe
las 6 lampadas, piscando ao rftmo alter
nado de aproximadamente 3 lampejos a 
cada 2 segundos, sera - como j.i foi dito 
- altamente visi'.vel, em boa distfulcia, a 
noite ou mesmo sob neblina, garantindo 
muito mais a seguranc;a do carro e das 
pessoas envolvidas, do que o faria um 
triangulo "comum", apenas dotado de 
superficies refletoras •.• ! 

Um ultimo "toque": para os eternos 
"inventores", que sempre gostam de dar 
aos projetos, utilizac;oes diferentes ou 
"modificadas" com relac;ao as suas "Lr1-
tencoes" iniciais, e possfvel adaptar o 
conjunto eletronico para acionar apenas 
duas lampadas, de maior pot.encia (ate 
uns 30W cada), simplesmente dotando 
os SCRs de bons dissipadores de calor 
(e, obviamente, ligando cada uma das 
duas lampadas a cada uma das duas Saf
das do circuito (S 1 e S2). Nesse ca.so, o 
sistema poderii ser usado, com simples 
adaptac;oes, como luminoso de teto para 
viaturas, na condic;ao de poderoso sina
lizador, desde que as lampadas sejam 
tambem instaladas dentro de difusores 
coloridos de acrflico, na tradicional 
forma de campanula. .. ! 

••••• 
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ILUMINA~AO PERMANENTE DE SEGURAN~A 
', , ,::: '_':. ,· , ' 

~NTE SIMPLES (SEM NENffiJM COMPO-
.. I; BASEADO EM OIOOOS E RESIS-

TOR£$ < . •. .· ..... • ...... ;:tRANSFORMADOR OE CARACTERfSTf.• · 
CAS BASl'ANTE eopAUNS E DOIS LEDS INOICAl)ORES.-), CUSTO 
BASTA~ MOPERAOO, M()Jf'TAGEM ~UITO FACIL E INSTALACAO 
E ·USO TQtAUIENTE '~OMPLICADOS" ... ESSA DESCRtCAO .JA 
VIROU~l:llQARCOMUff' PARA OS PROJETOS AQut .PUBLICADOS, 
MAS VALE:A ~fASa. CO.ERAPA A GRANDE VALIDADE PAA
TICA oo,p,POSJTIVQ,UTII.R)AOE COMPROVADA EM APLICACOES 
PROFIS~. OU ESPECIAIS, e O DESEMPENHO MUITO PR6x1-
MO DE Uf!ffl)AOES CQMERCIAIS OE PRECO MutTAS VEZES SUPE
AIORIB~SICAIE.Ntt O ILPES PODE SER CONSlDERADO UM DlS
POSITIVOOE NO BREAK,. QUE, UGADO A REDE C.A. LOCAL (110 OU 
220 VOLT$) EpEVIDAM,EkTE ''ASSESSORADO" POR UMA BATERIA 
COMUM, &E· V:EfCULO. (12V), ENERGIZA, DE FORMA PERMANENTE 
ATt 15 WATTS DE IAMPADAS INCANDESCENTES PARA 12V (PO
DENDO SER INSTALADAS EM REFLETORES OU DIFUSORES, PARA 
MAIOR RENC>JMEkTO LUMINOSO ... ),-OFERECENDO (PARA LOCAIS E 
CIRCUNSTANCIAS PROFISSJONAIS QUE ASSIM O EXIJAM .. .} ILUMI
NA~AO tNltf'IERRUP1'A, · COM TODA A SEGURANCA E A UT OMA TIS
MO, ''IGNt.if1AND011 EVJ:Nl'UAJS "QUEOAS" OU INTERRUPCOES NO 
FORNECIMENT<J NORMAL OE ENERGIA PELA C.A.I A DENOMl-

·NA«;AO *'~E SIGURAjc9A", ..fA DtZ 'MUITO BEM OAS POSSIBIUDA
&ES APLICATlVAS, f'ROFISSIONAIS .(00 INTERESSE, PRINCIPAL
ME~ QQS INST~DOflES E TtCNICOS-.)1 LEIAM COM 
ATE~AO O ARTIGO, E VERIFIOUEM-t 

A ILUMINACAO DE SEGURANCA... 

Slo muitos os locais ou circunstftn-

cias em que uma fonte de luz minima, 
porem seguramente permanenec, se 
mostra necessaria... Em diversos arn
bientes profissionais ou de uso pt1blico, 

um sistema de ilumina<;ao, pennanente, 
emergencial, automtico e "de seguran-
9a" ~ - inclusive - um requisito legal 
obrigat6rio (por regulamentos munici
pais ou por dispositivos especfficos das 
Leis que regem as condi9oes de traba
lho ... ). 

S6 para dar alguns exemplos: em ca
sas de espetaculos, as sinaliza9oes lmni
nosas das portas de Safda (principal
mente as "Safdas de Emergencias" ... ) 
tan que ser feitas por lrunpadas que 
nunca se apagam (mesmo - e principal
mente - durante um eventual "corte" na 
energia C.A. que alimenta o local ... ! As 
razoes de tais regulamentos ou Leis, sao 
bastante 6bvias, ja que eventualidades 
como in~ndios - por exemplo - num ci
nema ou teatro, e bastante comum que a 
energia eMtrica seja a primeira "coisa" a 
faltar (na grande maioria das vezes, o 
pr6prio evento se deve a uma falha el6-
trica, "curto" na fiai;:ao local, etc.), e 
uma multidao, procurando desespera
damente a Safda, numa sala escura e 
cheia de fumaga, pode gerar catruitrofes 
horrlveis, com consideravel numero de 
feridos e ate mortos, em decorr!ncia do 
puro pfunco ... ! 

Outra condi9ao de uso obrigat6rio 
para ilumina<;ao pennanente de 
emergencia e seg~a, encontra-se -
por exemplo - em salas de cirurgia. •• Ja 
imaginaram um black out inesperado, no 
mei.o de uma operaglio delicada. o pa-
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ciente "aberto" na mesa, o cirurgiao 
promovendo intrincados cortes ou sutu
ras de tecidos ou 6rgiios vitais ... ? E cer
to que os bons hospitais possuem con
juntos geradores de energia para atender 
tais emergencias, mas nao e incomum 

,, que ta.is dispositivos levem a1gum tempo 
(mesmo que algumas poucas dezenas de 
segundos ... ) para entrarem em a<;iio, 
principalmen te se forem acionados por 
motores estacionarios a explosiio (diesel, 

' alcool, gasolina, etc.). 0 m~ico, em 
momentos cruciais e delicados de ;1ma 
cirurgia. simplesmente nao pode pres
cindir de uma razo.ivel visao do campo 
operat6rio ... l 

Os exemplos dados podem oarecer 
am tan to "t6tricos", Tias foram inten
cionalmente direcionados para tais as
nectos, ,risando mostrar a emorrne lm
portancia de uma fonte de luz perma
nente, segura! Existem, €, claro, muitas 
outras aplic~oes menos "aterrorizan
:es" do que as exemplificadas, mas em 
todas eias a importf.ncia de um disposi
tivo do genero e indiscutfveL •. 

Qualquer que oontudo, a fmali-
dade real, dispositivos de no break para 
iluminru;ao localizada (mesmo de baixa 
Potencia. .. ) costumam ser muito caros, 
influindo pesadamente nos custos ope
racionais de empressas e entidades que 
os usem em larga escala. •• Assim, tanto 
para os usuarios finais, como para os 
tecnicos/eletricistas instaladores, uma 
o~iio de baixo custo ( como e o caso do 
ILPES ... ) e sempre interessante! 

0 projeto do ILPES atende a ra
zooois panlmetros de Potencia (que po
dem ainda ser consideravehnente "enfa
tizados", no que diz respeito ao puro 
rendimento 1uminoso, pelo uso de lam
padas ha16genas de 12V, montadas em 
refletores ou spots. .. ), mantendo exce
lente margem de seguranga, utiliza bate
rias automotivas comuns, tudo refletido 
em custos finais extremamente modera
dos! Por tais caracterlsticas, o Il.,PES 
pode ser considerado um equipamento 
OU dis(X)sitivo muito vlilido, sob vmos 
aspectos (principalmente nos casos em 
que wn graode n6mero de dispositivos 
deva ser instalado, como - em mais um 

IN5404 FUS.2A 

i lK 
i: 

+ 

: BAT. 
~ LED 

® 
::i:: 12V 12\1 

exemplo - em todos os elevadores e si
nalizadores de (X)rtas de emergencia de 
um grande ediffcio residencia1 ou con-
dorrdnio ... ). · 

••••• 
- FIG. ! - DIAGRAMA ESQUEMA

':'ICO 90 CIRCUITO - Mesmo 
"' :nantendo em pe" as melhores carac
~erfsticas, o circuito foi proposi.tal
mente .. enxugado", eliminando-se to
da e qualquer sofisticru;ao que pudesse 
;;omolica- lo ou elevar seu ,::usto final 
: sen; perda <las essenciai.s condi~oes de 

1;onfiabilidade e seguran~a no funcio-
1amento .•• ). Assim, na pratica, foram 
.~\itados m6dulos eletronicos comple
;rns, optando-se por uma fonte sim
':'ies, baseada num trafo convencional 
primru:ic para 0-110-220V e se
.-:undfilio para 12-0-12V x 3 ou 4 
amperes ••• ), proporcionancio a redugao 
ia Tensao da rede (110 ou 220 volts, 
seiecionada por chave ••. ) para 12V, 
sob razoavel Corrente... Dois diodos 
1 N5404 estabelecem uma retifica~iio 
em onda completa (facilitada pelo ter
minal central, de "zero" volt, do se
cundmio. .. ), oferecendo uma C.C. pul
sada, ja nos para.metros necessarios 
aos m6dulos seguintes e a aplicru;ao fi
nal. Logo em seguida, um LED (ver
de), protegido quanto a Corrente por 
um resistor de lK, monitora a presen-
1;a de Tensiio na rede local (por meto
do indireto ja que encontra-se acopla
do ao secuncfirio do trafo •• ) e - ao 
mesmo tempo - atua como piloto do 
estado em stand by do ILPES... A 
partir desse ponto do circuito, a ener
gia e literalmente "dividida", seguindo 
uma parte dela (num maximo "permi
tido" de aproximadamente 2A, porem 
num lilT'ite "estabelecido" de (X)UCO 
mais de IA ... ), atraves de um outro 
diodo 1N5404, diretamente para a 
Sa1'da operaciona1 destinada ao acio
namento de ate 15W de lampad~ (ob
viamente, lampadas para 12V, tipo 
"automotivo" - detalhes mais ~ fren
te. .. ). No percurso final da energia, um 
fusfvel para 2A previne problemas pa-

.. - - --

LAMPS 

12\1 12V 

5W 5W 

ra o transfonnador (e para a bateria 
incorporada. .. ), no caso de wn "curto" 
nas linhas de alimentru;iio das lampa
das ..• Retornando ao ponto de "di
visao" da energia, um percurso .limita
do em Corrente pela presenc;a. de um 
resistor de 15R x 20W ("deixa passar" 
um pouco menos de 1 A ... ) e isolado 
por mais um diodo (1N5404), em oorie 
com o dito resistor, fornece um regime 
moderado de carga, permanente, para 
uma bateria comum, de carro (12V). 0 
polo positivo da dita bateria fomece, 
por sua vez, energia tamb6m a Safda 
operaciona1, atraves de um ultimo dio
do 1N5404 ... Observem que aquela 

LCV 
INSTRUMENTOS 

PROVAOOR 
RECUPERADOR 
DE CINESCOPIOS 

PRC40 

US$250.oo 

Perrmte verificar a emtSsao de cada 
canhito do cinesc6pio em pr ova e rea • 
tiv&-io, possui galvan6metro com pta
cis8o de 1 % e mede MAT ate 30 kV 

ANALISAOOR OE 
VIDEOCASSETE/TV AVC-64 

- . -
- - e 

US$570,00 

Possui sete inslrumentos em um: freqUencimetro ate 
100 MHz. gerador de barres, saide de Fl 45,75 MHz, 
Conversorde videocassale, teste de cabe;;ade video. 
ras1reador de som. remoto. 

(011) 223-(,707 
(011) 222-0237 
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"trinca" de diodos, ("'sobre" a bateria, 
no esquema. •• ) executa simples, porem 
importantes func;oos de isol~ao e 
"chaveamento" automatico, de modo 
que a energia proveniente da bateria 
apenas pode - efetivamente - ser en
caminhada A Safda, quando 6 "corta
da" aquela proveniente do secundm::io 
do transformador ... Esse efeito se da 
pela inerente queda de Tensao atrav6s 
de qualquer diodo de silfcio que, em 
condi.9oes normais (C.A. presente na 
entrada geral do circuito ... ), man~m o 
diodo imediatamente em s6rie com a 
bateria (ou seja, entre o polo positivo 
desta e a !inha de Safda. .• ) "contra-po
larizado", bloqueando sua condw;ao ... 
Cessando, contudo, o fomecimento de 
energia pelo secundmio do trafo, ime
diatamente o dito diodo se "desblo
queia", possibilitando A bateria entre
gar sua carga acumulada de energia, a 
linha de alimen~ao das lampadas ... 
Observem, ainda, que as "direi;:oes" 
(polariz~oes ... ) de todos os diodos 
envolvidos, inibe completamente a 
passagem da Corrente (no caso, fome
cida unicamente pela bateria, durante 
os perlodos de black out .. ) via qual
quer outro percurso, que nao os pr6-
prios filamentos das lampadas alimen
tadas... Finalmente, ainda na linha de 
Safda (eletricamente "antes" do fusf
vel protetor ... ), um segundo LED 
(vermelho) monitora a presern;a de 
energia proveniente da bateria, quando 
esta se encarrega de alimentar a Safda 
(um resistor de 1 K protege o dito 
LED ... ). A monitora~io dos dois 
LEDs, entiio, se mostra assim, en
quanto houver C.A., ambos os LEDs 
permanecem acesos ... Como eventual 
"corte" da C.A., resta aceso apenas o 
LED vermelho (enquanto a bateria ti
ver carga suficiente •.• ). Finalmente, na 
Safda, sugerimos o aproveitamento 
atrav6s de 3 lampadas automotivas de 
5W (ou de qualquer outro arranjo que 
totalize cerca de 15W ... ), munidas de 
hons refletores, de modo a intensificar 
e direcionar a luz ... Existem ainda pos
sibilidades outras, quanto as ditas lam
padas, de modo a proporcionar maior 
rendimento luminoso, entre elas o uso 
de componentes tipo hal6geno, ou di
cr6icas (as lampadas bem mais caras, 
mas que dao muito mais luz pela mes
ma energia. .. ). Notem que, na sua es
trutura basica, o circuito do ILPES faz 
com que as lampadas fiquem acesas 
permaocntemcnt.e, havendo ou nio 
Tensao na rede C.A. local. .. Os ob
viamente longos perlodos de "norma
lidade", permitiriio que mesmo o baixo 
regime de carga mantenha a bateria 
sempre "nos cascos", em constante 
plantao para assumir os encargos, na 
~ncia de um eventual blad,.: out. •• 

Fig.2 
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- FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPEciFICO - Vista em 
tamanho natural (escala 1:1), a placa 
de Impresso especffica mostra clara
mente o padrio cobreado que deve ser 
reproduzido pelo Leitor num fenolite 
virgem de convenientes dimensoes. •• 
Observar a presern;a, inevitavel, de 
trilhas ou pistas consideravelmente 
largas, necessarias A passagem de Cor
rentes substanciais manejadas pelo cir
cuito na maioria dos seus "cami
nhos" ... Embora niio muito pequena, a 
placa e absolutamente "descomplica
da" em termos de desenho, o que de
vera facilitar muito a sua conf~ao, 
mesmo por Leitores ainda meio "ver
des" no assunto ••• Em qualquer caso, 
contudo (novatos ou veteranos .•. ), 6 
obrigat6ria a "velha" confer~ncia e 

verifica~o final, para busca e eventual 
elimina9iio de defeitos (falhas no co
bre, "curtos" indevidos entre ilhas 
e/ou pistas, etc.), antes de se comei;:ar 
a inse~io e soldagem dos componen
tes ... Para quern esta "chegando ago
ra", recomendamos uma leitura rui 
INSTRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONfAGENS (la nas primeiras pa
ginas de toda A.P.EM .. ) que trazem 
importantes "dicas'' e recomen~oes 
para a boa conf~ao e utiliza~iio de 
impressos nas montagens ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Na figura anterior, a placa 
era vista pela sua face nao cobreada. •. 
Agora, observamos a dita cuja pelo Ia
do Dio cobreado, ja com grande parte 
dos componentes do cm=uito devida
mente posicionados (todos os diodos e 
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resistores ••. ). Quanto aos resistores, 
simplesmente "nao Mo que errar'' (o 
"grandao" 6 o de 15R, e os dois pe
queninos sao os de lK ... ). Quanto aos 
diodos, o t1nico cuidado sera observar 
bem suas orien~oes, ou seja: as po
si~oes das suas extremidades marcadas 
com uma cinta ou anel em cor contras
tante (qualquer deles, invertido, "da
nara" completamente o funcionamento 
do circuito ... ). "Caprichar" bem nas 
soldagens {sempre seguindo as reco
men~oes das INSTRU(OES GE
RAIS ... ) e veri:ficar tudo ao final (po
si~oes, valores, polaridades dos diodos, 
etc.) incluindo os pontos de solda, pela 
face cobreada... Observem que, para 
evitar algum dano a placa, por aque
cimento, 6 born posicionar o "resis
torzao" nio "colado" a superffcie do 
fenolite (o .. corpo" do componente a 
cerca de 1cm. da placa, es~ born ... ). 
Finalmente, notar a presen~a de algu
mas ilhas "perif6ricas", destinadas ~ 
conexoes externas, abordadas no pr6-
ximo diagrama. .. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Os dois primeiros passos 
da re~lio (confec.;ao da placa e 
soldagem dos componentes que ficarn 
diretamente sobre ela. •• ) ~ foram de
talhados... Agora, podernos passar l 
terceira etapa da montagem rtamMm 
importante, e exigindo um pouco de 

2A 

~♦trl s-

s 
I 12 LADO DOS 

O COMPONENn:S 

I . 
12 VO VM LKA AK 

1 l 
LEO VO LEDVM 

atem;iio, para evitar erros ou in
versoes .•• ), representada pelas co
nexoes perif6ricas, OU seja, extemas a 
placa. •• Na figura, o Circuito Impresso 
ainda 6 visto pela sua face niio cobrea
da, s6 que agora "ignorando" as ~as 
diretamente colocadas sobre o fenoli
te, para "descongestionar" o visual ••• 
Observem, primeiramente, com bas
tante cuidado, as conexoes do trans
formador, tanto ~ chaves e ao "rabi
cho" (lado do pr:immio) quanto a placa 
(lado do secunrufrio). Lembrar sempre 
que, embora ambos os "Iados" do tra
fo apresentem tres fios, 6 f:1cil identi
ficar o secundmio, por ser aquele em 
que os fios extremos tern cores identi
cas (no primmio, os tres fios tern cores 
diferentes entre sf ••• ). Outro ponto im
portante est.1 nas Iig~oes dos termi
nais dos dois LEDs, identificando-se 
cuidadosamente as suas "pernas" antes 
de soldi-las aos respectivos furos/i
Ihas ••. Quern tiver duvidas, deve con
sultar o TABELA.O APE, junto as 
INSTRU<;OES GERAIS (nas primei
ras piginas da Revista. .. ). Aten~o 
tamb6m as cores dos LEDs indicado
res ... As conexoes de Safda (ao fusfvel 
e linha de alimen~iio das 1/lmpadas ... ) 
nao apresentam problemas quanto A 
polaridade ( desde que, conforme a 
id6ia b:isica, o circuito seja usado ape
nas para alimentar Iampadas comuns, 
para 12V ... ). Ainda quanto A dita Saf-

LAMPS 

12V 12V 
5W 5W 

LAMPAOAS 12V 
C/REFLETORES 

I 

TOTAL MAXIMO 15W 

Fig.4 
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F'ig.5 

da, embora na figura as lig~oeli este
jam "diretas", na pratica, para bem 
acomodar o circuito na sua caixa (ver 
pr6xima figura ... ) conv6m dotar esse 
percurso de um par de conetores para
fusliveis, razoavehnente "robustos" (a 
Tensao e haixa, mas a Correntee con
sideravel...), o que, alem de facilitar a 
pr6pria instala.;ao, tamMm tornad 
mais confortavel um eventual "desli
gamento" geral do sistema, para ma
nuten<,ao, etc. 

- FIG. 5 - CAIXA E ACABAMEN
TO- - Existem duas op<,oes basicas 
para o "encaixamento" do circuito do 
ILPES: ou com a bateria anexa fic.an
do fora da caixa, ou com a ta1 bateria 
dentro do container... Obviamente 
que, dependendo da escolha feita para 
a acomoda<,ao da bateria, as diniensoes 
da caixa deverao "acompanhar" os re
quisitos dimensionais ... Em qualquer 
caso, para que o resultado fique pro
fissional, recomendamos o uso de um 
container robusto, de preferencia 
met:llico ( ou entao com "paredes" de 
phistico grosso e forte ••• ). A figura su
gere o posicionamento da chave "li
ga-desliga" e LEDs indicadores (no 
painel frontal), e da chave de Tensao, 
suporte do fusfvel e conetores de Saf
da (estes no painel t:raseiro). Na base 
da caixa, e born fixar-se quatro ¢s de 
borracha... No furo de passagem do 
cabo de for9a, um ilh6s tamMm de 
borracha, complementa o acabamento 
profissional. .. TamMm e born demar
car com caracteres transferfveis ou 
decalclveis, os controles, chaves, 
acessos e indicadores, para que tudo, 
visualmente falando, fique "nos con
fonnes" ... 

••••• 

INSTALACAO E USO ... 

Peb. diagrarms ~ vistoo, e ~ rex
tos de apresenta9ao do projeto, ja deve 
ter ficado mais do que claro como e 
simples a instala<,ao geral do ILPES ... E 
s6 "puxar" um par de fios da sua Safda, 
ligando-se a essa cabagem (mesmo em 
comprimento consideravel, dependendo 
de onde se quer as lfu:npadas ••• ) os con
juntos fonnados pelos soquetes, lfu:npa
das, eventuais refletores, spots, etc., 
sempre lembrando de totalizar, no mi
ximo, 15W nessa carga final, para nao 
"fori;ar a barra", nem do trafo, nem dos 
diodos... Falando nisso, quern "insistir" 
em usar o circuito para Potencias fmais 
maiores, podera faze-lo seguindo algu
mas simples regrinhas proporcionais: 
substituindo o trafo original por um com 
secundfrio para lOA e trocando todos 
os diodos 1N5404 por outros, capazes 
de manejar 8A, os limites de Safda se 
ampliam para quase SOW (nenhum outro 
componente precisara ser modificado ••. ). 

Emhora, a principio, a "wattagem" 
das lampadas possa ser considerada pe
quena, na verdade, para as funi;:oes 
emergenciais pretendidas, e perfeita
mente suficiente... Voltamos a lembrar 
que existem alguns simples truques, ca
pazes de intensificar bastante a lumino
sidade real <las lampadas (independen
temente da sua Pot€ncia puramente ele
trica ... ): usando lfunpadas hal6genas ou 
dicr6icas, montadas em bons refletores 
ou "concentradores", os focos lumino
sos direcionados ganharao muito em in
tensidade (sem "ferir'' os limites eletri
cos impastos pelos parametros do cir
cuito ••• ). 

••••• 
- FIG. 6 - ALGUNS ACR~CIMOS, 

LISTA DE PECAS 

• 5 - Diodos 1N5404 (ou qualquer 
outro, para 50V x 3 ou 4A) 

• 1 - LED vennelho, redondo, 5mm 
• 1 - LED verde, redondo, 5mm 
• 1 - Resistor 15R x 20W 
• 2 - Resistores lK x l/4W 
• 1 - Transformador de for9a, com 

primirio para 0-110-220V e 
secundmo para 12-0-12V x 3 
ou4A 

• 1 - Suporte para fusfvel (tipo de 
painel, com tampa de rosca. .. ), 
com fusfvel de 2A 

• 1 - Chave H-H de Tensao 
(" 1 10-220"), tipo com "botao 
ra'iO" ... 

• 1 - Interruptor simples 
• l - "Rabicho" (cabo de fori;a com 

plugue para C.A. nwna <las ex
tremidades ... ) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso com 
lay out especffico para a mon
tagem (9,6 x: 6,5 cm.) 

• l - Par de conetores, s6lidos, para 
a Safda de energia do ILPES, 
de preferencia do tipo com co
nex:iio parafusada, para born 
contato. 

• - Fio e solda para as liga<,oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a montagem 
(e eventualmente tamb6m a ba
teria automotiva. .• ), com di
mensoes compatfveis, de pre
ferenda hem s6lida ( corpo 
metalico ou de pl.astio forte). 

• 4 - Pes de borracha para a base do 
conjunto. 

• 1 - llh6s de borracha para o furo 
de passagem do cabo de for<,a 
("rabicho") 

• - Parafusos e porcas para fi
xa<,oes diversas 

• - Caracteres decalcaveis, adesi
vos ou transferfveis (tipo "Le
traset''), para marca<,ao externa 
dacaixa 

SIMPLES E OPCIONAIS_ - Apesar 
das boas indic~oes dadas pelos dois 
LEDs piloto originalmente inclufdos 
no circuito (os dois acesos, quando 
a C.A. local estiver energi.7..ando as 
lampadas, e apenas aceso o LED ver
melho, quando, nwn black out, a bate
ria estiver no "trabalho pesado" •.• ), 6 
possfvel acrescentar-se um.a terceira 
monitora<,iio 6til, no caso usando-se 
um LED amarelo ou a.rnbat, protegido 
por resistor de lK (os componentes 
marcados com um asterfsco nwn pe
queno ct'rculo ••• ), "paralelando" ta1 
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conjunto (observar o "sentklo" da po
la.riz.a.;fio do dito com o fusfvel 
origin.al. .. Dessa forma, com o conjun
to ILPES/lampadas em uso, Se ocorrer 
a "queima" do tal fusfvel, o LED ama
relo imedi.ata.'Ilente acemiera, delatan
do o problema, e apressaudo a sua so
lu,;ao ... Outra coisa:: na sua configu
rru;ao Msica, o ILPES mantem o~'i ifun
padas acesas permanenternente: entre
tanto, em algumas aplka;:oes, ta!vez 
seja pratico um sistema manual de 
acionamento das l§mpadas (as quais, 
em "espern", poderiam en tao ficar 
apagadas, por quaisquer razfies, inclu
sh,e de economfa ••• ). Nesse caso, bast.a 
acresc,entar um intern1ptor (este ra
zoavelmente "pesado" devido ao bom 
nfvel de Corrente quc devera mane
jar ... ) em serie com a linha final de 
Safda (ver o asterfscc num quadradi
nho ... ). 

••••• 
A autonomia do sistema. ou seja, o 

tempo que a bateria anexa e capaz de 
rnanter as 1a.mpadas acionadas, depen
ded, basicamente, de doi<; fatores; a ca
pacidade ( em ~ da bateria e 
o intervalo mruumo, provavel., entre dois 
eventuais black oot Baterias de alt.a ca
pacidade, embora mais earns, danio mais 
seguranr,a e mais autonomia. .. Quanto 
ao intervalo de tempo entre eventuais 
"cortes0 na energia, e um fator impre
visfveI. porem toda a aponta para 
(estatisticameni.e ... ) tempos mait.o Ion
gos de fund.onamento "normal" (rt>.<le 
C.A. energizada, e bateria recebendo 
carga de "reposii;ao'' cl ou "manu
te~o") e tempos mto cmtos (pro
porcionalmen:e ••• ) de f":.mcionamento 
«emergenci::J" (bateria efetivarr;eate 
ali.rrientando as Ia.mpadi.s ... ). 

Um 'dnicv (e cstatisticam,ente mi.mo 

improvaveL..) caso ou c.onjunto de cir
cunstancias podera "arranhar" a boa se
gura.rn;a geral proporcionada pelo si.ste
ma: um black out bastaDt.e longo. segui
do de um curto perfodo de normalidade 
e - logo em seguida - um oovo e longo 
black out. .. ! Quern quiser (para extrema 
seguram:;a. .. ) resguardar-se tambem 
contra essa altamente improvavel con
dic;,ao, podera adotar as seguintes pro
viden.::ias: anexar ao sisterna um peqne
no m6dulo de "BA TERIM ETR O", com 
LEDs indicadores da carga ou voltagem 
da bateria Ga mostramos. aqui mesnm 
em APE, mais de um projeto do gGnero, 
todos bons para a dtada apli~ao ... ) c 
manter uma bat.eria carn::gada. Je reser
va., para imcdiata substitui<;iio daquela 
anexa ao ILPES, logo ap6s um black out 
muito prolongado .•. 

• •••• 
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SUPER·SIRENE P / ALARMES • 2 I 

OS A VISOS SONOROS 
DOS ALARMES ... 

Como sabe o caro Leitor/Hobbysta, 
de muito pouco adianta um excelente, 
"inteligente" e sofisticado sistema de 
alarme anti-roubo, cheio de "mumu
nhas", tempo~oes, "decisoes 16gi
cas", altas sensibilidades, automatismos 
oornpletos, etc., sem o importaote com
plemento de urn born "berrador'' final, 
ou seja: de uma eficiente e poderosa SI
R ENE, capaz de chamar a atenc;:ao das 
pessoas mesmo a boas distancias do lo
cal protegido-! 

Sistemas de alanne "inteligentes" e 
sofISticados, nos mais variados graus de 
complexidade, ja foram mostrados em 
diversos projetos anterionnente publi
cados em APE... Mesmo alguns bons 
projetos de sirenes (incluindo uma SU
PER-SIRENE ... ), ja foram aqui mos
trados, para bem complementar tais 
montagens... Entretanto, o tema e sem
pre valido, e merece, periodicamente, 
uma nova abordagem, trazendo, se 
possfvel, novos aperfei~oamentos, mais 
Pot.encia, mais simplicidade e mais efi
ciBncia. •. 

Assim, surgiu a SUPER-SIRENE 
P/ ALARMES-2 (SUSAL-2), elaborada 

num circuito extremamente simples, 
porem "bravfssimo" em Potencia sonora 
e em "impressividade", capaz de ofere
cer um poderoso "berro", sob Frequen
cia fundamental de aproximadamente 
800Hz, "bipado" sob um rftmo de cerca 
de 5 Hz ( o som intermitente cbama mui-
10 mais a aten~ao dos circunstantes do 
que qualquer outro tipo de aviso ... ), nu
ma Potencia final de ate 18W RMS 
(cerca de 25W de pico!), mas que - na 
pratica - "parece" ainda mais intenso, 
gr~as ao uso especlfico de um efi
cienti'ssimo projetor de som profissional, 
colocado no com6rcio pelo tradicional 
fabricante "Patola" (em dois modelos 
basicos, ambos compatfveis, eletrica e 
mecanicamente, com o projeto da SU -
SAL-2 ... ). 

Dotado de um tweeter poderoso, 
numa "caneca"/projetor exponencial (de 
"face" redonda ou retangular, ~ escolha 
do "fregues" ... ), o dito projetor de som 
e totalmente moldado em ABS de alta 
resist.encia, com ferragens s6lidas e bem 
acabadas, de montagem muito simples e 
finne, suportando bem ate ins~oes 
extemas... T odo o projeto, elet:ronico e 
mecinico da SUSAL-2, foi cuidadosa
mente elaborado "em cima" desse pro
jet.or especlfioo, com o que o Hobbysta 
tern, garantido, um perfeito "casamen
to" de caracterfsticas, proporcionando 
uma finaliza~o bonita, eficiente, profis
sional. .. E tudo isso a um custo segura
mente inferior ao de qualquer outro dis
positivo equivalente, encontrado pronto 
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3 A SA 

IOOK 

T 

no varejo especializado! 
Para o Hobbysta ou para o Profissio

mtl, a SUSAL-2 darn apenas satisfac;:6es 
e muita seguranc;:a, em todos os sentidos 
(desde aquele que se procura com a sua 
utifu:ac;:ao pratica, ate aquela inerente ~ 
garantia de se obter as pec;:as, todas, a 
wn custo relativamente baixo ... )! 

Funcionando sob alimentai;,ao de 12 a 
15 VCC (3 a 5A), o circuito da SU
SAL-2 pode se, er.ezg~zado pelas fontes 
de quaisquer '.'/J::lS G,.:cuitos Msicos de 
;;:artr?e (<:t'~;c\=~: ~~:y..,~ai!lt~:dte: 4ue supor
<~:c:c r1:0s !)2:.:.-imetros ••• ,\ ·,rL"'lcipalmente 
)S cictacios de bateru.1 automotiva ou es
:--~c:al: ,;c?: ~J8cic: UJ? ~uJr,a ;;on.oh;iio Dra"fl
i:arr:enu~ ;-:bri~.r.a e1n ;:o,io ;)om ,::tiar-

>c ·"·-" "tlit." :'ro,:,nas ..::sracrerrstiGa.S 
:"::Derz;ila,;:ac-, 0. ~· ~ .':~ A.i..,-•.,. ;idapta- ~-.e!' 

:;;;• ::hn, ix:rfoitamei1te a _;1:-:temas ."ie 
:,w. : ,,rornotivos... ·a.,nt"?'11 nesse ,]

,~.,: __ *-, ·:r: i"Pi~iz::u .... -;f:, .~ --Jl: ~0 pu:---:iicoi1 
_ .>f ; .. <>';;; :·_- __ :o~t~;_t_>, ._.,_r:; ·:;uc:e.•:t.~ /ie ,:t~ftr

F:-~:;,, tc.ocs ,JC,.Je.:H:.io J'ai_*,afnar i.,.'..On-1u:sa'-.10s 
aG uresemc ,nspos1tivo sonoro ... 

\las, chega ae ccnversa, e vamos ao 
que mteressa: a descm,ao detalhada (in
ciusive nos seus aspectos pur~ente 
mecfuiicos ... ,. da montagem. Confiram ... 
Garanfunos auc vaie a pena a realiza._;:ao, 
in.stai.a9iio e 11so ria '; USAL, havenoo, 
inclusive, a boa possibilidade econ6mica 
de momagem para .revenda :ja que a 
Ccncessionaria Exclusiva, autorizada, se 
prcpoe a fomecer em KIT, completo, o 
conjunto e1etronico e o projetor de som 
- vejam an(mcio em outra parte da pre
sente APE ... ). 

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA
TICO DO CIRCUITO - Como 6 co
mwn nos modemos circuitos gerado
res de audio, para as mais diversas fi
nalidades, utilizou-se no centro do ar
ranjo, um Integrado Digital C.MOS 
( devido i sua versatilidade, baixo con
sumo intrfnseco, facilidade de "circui
tagem" para a realizac;:ao de ASTA
VEIS, etc.), oodigo 4001 (quatro gates 
NOR de duas entradas cada. .. ), do 

ln 

qual os dois gates delimitados pelos 
pinos 8-9-10 e 11-12-13 estiio circui
tados em AST A VEL, trabalhando 
( quando ativo ... ) numa Frequencia de 
aproximadamente 800 Hz, determina
da pelos valores do resistor de 820K e 
capacitor de ln ... Para se obter a "in
tennitencia" do sinal de audio final, os 
outros dois gates do 4001 (pinos 1-2-3 
e 4-5-6) tambem foram organizados 
em A ST A VEL, por6m de rftmo bas
tante lento (cerca de 5 Hz), proporcio
;a.do pelo resistor de 1M e capacitor 
-:e 1 OOn. Com a safda do oscilador len
,.,, (pino 4• excitando diretamente a 
: "':Tada .:ie ',',mtorizacao" do astavei 
.:::.pitlo (pmo ;), 0·01:em-se facilmente a 
,r,odulacao "crua", :too "tudo ou na-

;/-: l ~~seja(A~~ (J- \ Ti( \/EL iento~ 
. - sua ve;:, ..imoom rem sua propria 
<ltra.cia ,Je "s.utorizafao", 'ia pino i, 
·,e ,; -naniioc (em stand by) "alto" via 
·::'1.sm.•· Je JOK... ,\penas qua..'1do 
: .. :rro-,:in.:uii:a(.ios" .::cntatos 

"!\TA-'~", o cue "abaixa" 'J nfvel digi
:iJ "v:isto" pelo dito pino 1, e que todo 
,J conjumo se poe a oscilar ... Na safda 
final do m6dulo gerador de sinal (pino 
: l do Integrado), em situac;:ao de "re
pouso", manifesta-se um nfvel "alto", 
estaveI. com o que todo o bloco tran
<:istorizado seguinte se mant6m "cor
-.z..do", proporcionando um consumo 
geral, "em espera", extremamente 
baixo, na casa de alguns microampe
res, adequando o conjunto a trabalhar 
no modo "plantao permanente" ( como 
e comum e necessruio nos sistemas de 
alanne ... ). sem com isso drenar carga 
mensuravel de baterias, etc. Quando, 
por6m, o sinal sonoro 6 disparado, o 
"tri-Darlington" (elevadfssimo ganho 
e alta Potencia) de safda, formado pe
los transfstores BC558, BO139 e 
TIP3055 (em conjunto com seus resis
tores de limi~ao e polarizac;:ao, nos 
valores de l0K, 220R, 1 Ke 27R ... ), se 
encarrega de entregar ao transdutor (a 
"cometa" ou projetor de som especffi
co ... ) uma "baita" Potencia de liudio, 
podendo atingir, sob alimentru;ao m:1-
xima (15V) cerca de 25W de pico (18 

CORNETA 
4-8.n. 
150WI 

WRMS) que, ainda "otimizados" pelas 
boas caracterfsticas eletro-act1sticas do 
tweeter intemo, e da pr6pria "corne
ta" do projetor, enviam para o am
biente um "grito" intermitente muito 
forte ... ! Observem o "velho truque" 
do diodo em "anti-paralelo" com a 
carga final, de modo a proteger o 
transistor de safda contra os eventuais 
picos de Tensao, "chutados" de volta 
pela pr6pria indutancia do transdu
tor ... 0 diodo 1N5404 .. absorve" tais 
transientes (gerados principalmente 
por causa do rapido chaveamento pro
porcionado pelo gerador C.MOS .... ), 
rreservando o TIP3055 ... .:a o outro 
,::iodo, 1N4004 (em CO[\junto com o 
eletrolftico de IO0u ... ) executa forte 
":so:a.;iio" e desacoplamenco entre o 
reiatlvamente deiicado estagio gera
dor, e o "1:lravo" estagio de Potencia, 
evitando mutuas :nterferencias... A 
aliment119ao fica entre 12 e 15VCC (os 
Emites mfnimo e maximo, reais, ficam 
entre 5V e 18V ••• ), sob Corrente de 3 
a 5A ••. Finalizando, um ponto impor
tante: observem que o circuito pode 
ficar permanentemente !igado A ali
menta~ao geral, ja que em "espera", o 
consumo e absolutamente irris6rio ..• 
Por outro lado, o chaveamento de co
mando ou de disparo (nos contatos 
NA-T, se da sob baixfssima Corrente 
(nao mais do que uns 150uA ••• !) habili
tando tal controle a ser exercido mes
mo por dispositivos de muito baixa 
Potencia, como ampolas REED, mi
cro-switches, etc. (ou seja: nao precisa 
um "puta" rele, pesado e caro, para 
chavear a SUSAL-2!). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 

IMPRESSO ESPECfFrCO - Tratan
do-se de um desenho ~ahoeo1e 
desenvolvido para a ut:iliza<;:ao no con
tainer dos projetos "Patola" indicados 
na LIST A DE PE~AS, os requisitos 
meciinicos, formas, dimensoos, etc., 
sao rigomeos, e nao podem ser desres
peitados, a menos que o Hobbysta 
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pr~tenda incorporar outro transdutor, 
de sua escolha, ao projeto (nifo reco
mendarnos ••. ). Assim, a fonna hexago
nal da placa (ver figura) e a mrus 16gi
ca, podendo ser inserida por mera 
pressiio na "ca.'1~" existente na base 
de projetores indicados, onde se aco
modara com perfeic;;iio... Embora o 
"rabo da caneca" seja (em qualquer 
dos dois modelos indicados ... ) redon
do, optamos pela soluc;;ao da placa em 
fornra de pol!gono regular de 6 lados 
para facilitar o "recorte" do fenolite, 
ja que muitos poucos dentre V oces te
riam a<i ferrarnentas nec.essarias para a 
conf~o de uma placa rigorosarnente 
circular ••• Quando i estrutura de ilhas 
e pistas, 6 absolutamente "descompli
cada" e "descongestionada", nao ofe
recendo a menor dificuldade na sua 
c6pia, ~agem e acabamento (cor
rosiio, f~ao e limpez.a. •• ). A penas 
lembramos que a mea do Impresso 
destinada a inseri;ao e soldagem do In
tegrado, 6 a que merece maior dose de 
atenc;;ao e cuidado na elabora;ao e na 
conferencia final, ja que aquelas ilha-

Fig.3 

zinhas pequenas, muito pr6ximas wnas 
das outras, sempre ensejarn uma regiao 
mais sujeita a falhas, "curtos", etc. 
Basta, contudo, conferir muito bem o 
resultado da conf~iio, ja que "con
sertar" tais erros ou falhas, ao fim da 
conf~iio da placa, porem antes da in
sen;;ao e soldagem dos componentes, 6 
sempre uma tarefa relativamente fa
cil ... Ja depois ... 

- FIG. 3 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Na figura anterior, o pa
drao de iU1as e pistas cobreadas, em 
tamanho natural, era visto nas areas 
negras do diagrama. .. Agora, vemos o 
"outro" lado da placa, nao oobreado (a 
"sombra" das Meas cobreadas apare
ce, nitidamente, para facilitar e refe
renciar uma conferencia das li
ga9oes ... ), com todos os componentes 
do circuito (menos o transdutor, t-wce
ter do projetor ... ) devidamente posi
cionados •. , Os maio.res cuidados - oo
mo sempre - devem ser dedicados a 
correta colocac;;ao das ~ polariza
da.s, com o Integrado tendo sua ex:tre~ 
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CONTATO 
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midade marcada "apontando" para o 
resistor de lO0K, o BC558 com seu 
lado "chato" virado para o diodo 
1N4004, o 80139 com sua face meta
lizada voltada para o Integrado, o 
TIP3055 com sua lapela me~lica dire
cionada para o diodo 1N5404, os dois 
diodos (1N5404 e 1N4004) com suas 
extremidades de catodo (marcadas pe
lo anel ou faixa) referenciadas pela fi
gura, e o capacitor eletrolftico com sua 
polaridade cuidadosamente respeita
da. .. Quanto a resistore.s e capacitores 
comuns, niio polarizados, e s6 obser
var seus corretos valores, em fum;iio 
dos lugares que ocuparn na placa ... Fi
nalizadas as soldagens, e born conferir 
tudinho, item por item, perna por per
na, polaridade por polaridade, posic;iio 
por posic;iio ... Ajudara muito, durante 
a fase de inserc;iio, identificac;iio e sol
dagem, observar os conselhos e infor
magoes contidos nos dois encartes 
permanentes de APE, as INS
TRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS e o T ABELA.O 
APE •.. 

- FIG. 4 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - As lig~oes externas a 
placa siio simples, totalmente detalha
das no diagrama (placa ainda vista pela 
sua face nao cobreada. .. ). 0 ponto 
mais importante a observar e quanto a 
polaridade da alimenta<;;iio, sendo 
aconselh.ivel a utilizac;ao "regulamen
tada" de fio vermclho para o positivo 
e fio preto para o negative. .. Ohser
vem, ainda que as lig~oes de Safda 
(S-S), mostram o transdutor (tweeter) 
"n6", removido da sua "cometa" e 
"projetor" (basta soltar alguns parafu
sos no conjunto, que ele todo se des
monta de fom1a ba.sta."lt.e 16gica, e 
muito f.icil de - depois -- "remontar" 
corretamente, ,x1mo sempre ,x.orre 
nos produtos "Patola" (Se algum en
grai;:adi. .. ho, af, est.i pensando em 
"corrup.;iio", pode morder o progeni
tor nas Mdegas. .. Niio recebemos um 

Fig.4, 

LISTA DE PECAS 

• l - Circuito Integrado C.MOS 
4001B 

• 1 - Transfstor TIP3055 
• 1 - Transistor BO139 
• 1 - Transfstor BC558 
• 1 - Diodo 1N5404 ou equivalente 
• 1 - Diodo 1N4004 ou equivalente 
• 1 - Resistor 27R x 5W 
• 1 - Resistor 220R x 1/4W 
• 1 - Resistor lK x l/4W 
• 1 - Resistor lOK x l/4W 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 1 - Resistor 820K x 1/4 W 
• 1 - Resistor IM x l/4W 
• 1 - Capacitor (poliester) ln 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor ( eletrolftico) 1 OOu x 

25V 
• 1 - Placa de Circuito lmpresso es

pecffica para a montagem 
(fonna hexagonal "inserida" 
num cfrculo com 7,0 cm. de 
difunetro). 

• 1 - Projetor de som "Patola" (j.i 
cont.em um tweeter de 50W, 
especffico), modelo SK-100 
(retangular) OU SK-140 (re
dondo), completo (inclui ferra
gens de fix~ao, suporte, para
fusos e o "escambau" ... ). 

• - Fio e solda para as ligac;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

s 1 - Tira de alwnfuio grosso (cerca 
de 2rrm1 de espessura), com 8,0 
cm. de comprimento e 2cm. de 
largura, para a confecc;ao do 
dissipador do TIP3055. 

tostao <la "Patola" p&ra a rec-0men
da~\fo dos projetores aqui indicados! 
Simplesmente sao os mclhores encoJ1-
trados no mercado, par-a a utiiiza(,ciio 
com 2. SUSAL-2 ... ). 

XEMIRAK 
Eletro Eletronica 
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CIRCUITOS INTEGRADOS, 
TRANSISTOR, DIODO, CAPACI
TOR E MOSCA-BRANCA EM Cl. 

COMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL - CONSUL TE-NOS 

Rua General Os6rio, 272 
CEP 01213-001 - Santa Efigenia - SP 
Telefax: (011) 221-0420 / 222-1320 

CURSO PAL-M 
PMTICA DE CONSERTOS 

POR CORRESPONDENC~ OU 
FREOUENCIA, COM APOSTILAS E 
FITAS K-7. METODO PROFESSOR 
EMSUACASA. 

INEDITO NO BRASIL!!!! 

VOCE ACOMPANHA AS LIC6ES 
COMO GRAVADOR, TUDO COM 
EXPLICACOES DO PROFESSOR. 
AULAS PRATICAS, VOCE APRENDE 
A CONSERTAA MESMO. CONSUL
T AS NA ESCOLA COM OS PROFES-
SOR ES. . 

• BASICO RADIO SOM 
• TVPB COMPLETO 
• TV EM CORES COMPLETO 
• VIDEO K7 COMPLETO 
• APRENDA MONTANDO 

•LAN<;AMENTO" 

!NFORME-SE: ex.POSTAL 12207 
CEP: 02098-970 
SANTANA- SP 
OU TEL. (011) 299-4141 
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POSlc;AO DA PLACA 
DA 'SUSAL-2" 

"CANeC~" I TRASEIRA 

u 

~lU-i!'~ 
\ 

ilASE C/4 

- FIG. 5 - "DESMONT AGEM"' E 
.. RE-MONT AGE~f"' 00 PROJE
TOR, E INSTALA<;AO DA PLACA 
DA SUSAL-2- - De do circui
to 1i.01;tado e 
ilustra~oes anteriorcs ... ), 
toriHobbysta deve "'de,•miamelar" 
born sentido ... ) a sua "corneta" (for
mada, basicamente, pela ''canc'.::a", o 
tweeter e o projetor, mais algumas pe
,;;as estruturais, de ftxac;ao •.• ) e des
monta-la, soltando os parafusos inter
nos, ''escondidos" dentro do projetor 
exponencial (sao dois, v:isfveis junto a 
base do "bico" interno do projetor •.. ). 
0 diagrama da uma ideia simplificada, 
porem bastante clara, das partes prin
cipais da "casca" da sirene, num "per
fil explodido". Dentro da "caneca" 
traseira, deve ser f"ixada (por rnera 
pressao, se as dirnensoes indicadas ti-
verem sido respeitadas ... ) a placa do 
lmpresso da SUSAL-2 ... Um furo de 
passagem, no "rabo" ou na lateral da 
dita "caneca", promovera o caminho 
para os cabos de aliment3'riio e de dis
paro da sirene ... As conexoes ao twee
ter podem ser feitas de modo direto, 
com fios curtos, terminais bem solda
dos .•. Antes de definitivamente fechar 
o conjunto', e born fixar o dissipador 
ao transfstor de Potencia (flP30SS), 
conforme, instruc;oes na pr6xirna figu
ra. .. Mas, voltando ao container, basta 
re-encaixar tudo, prendendo de novo 
o conjunto com os dois parafusos in
temos e ... pronto! A SUPER-SIRE
NE P/ALARMES-2 estara prontinha 
para uso ..• Quern tiver uma boa (em 
termos de Corrente, de 3 a SA, con
forme recomendado) fonte de 12 a 
15V podera testar irnediatamente o 
conjunto, ligando a alirnenta¢o e 
"curto-circuitando" os dois fios de 
controle ( aqueles ligados aos pontos 
"NA-T' da placa. .. ). Voces veriio (ou 
melhor, ouviriio ... ) o "tamanho do 
berro", em fortes e agudos "blips", in
tennitentes, que fazem doer os ouvi
dos de quern estiver bem pr6xirno! Os 
Leitores/Hobbystas que possuirem um 

' I ;,.,;,_-:- ... 
T ..... ' 

_j_ ----~,.._-

/ COMPR'O 
_..,: I il 8cm 

WSSIPAOO!! I 
---- lNGULO DE 

"OOBRAGEM" 

/I 

\ I 
~ ____ ; Fig.6 .Fig.S ~----------rnultfmetrc, com falxa de Corrente p,I, 

ra 10A (na fo.rn;ao de "Corrcntf.71,> 
trr:l' .. u\~ podcrtici verlficar C que afir
mamos sobrc o '·consumo zero'', 
..:i,mndo, com a ali,-nent.ai,iiio ligada, os 
~:ontatos "?'\ /\.-1"n estiverem "2her-
t-(:.,/' .,.,. ir mais longe nos 
te:,te:,, tambem podera verifi-
car (agora o)m o multfmetro chaveado 
para "'ler'' Correntes na sua menor 
faixa. .. ) o regime (uma ou duas eente
nas de microamperes ... ), confirmando 
que ate um simples REED pocfo ser 
usado, diretamente, no comando da 
SUSAL-2 .•• ! 

- FIG. 6 - DISSIPANOO O CALOR 
NO np3055_ - Embora o disparo 
sonoro se de em manifesta<;ao intenni
tente e - na maioria dos sistemas de 
alanne - com ternporiza~o geral ( que 
emudece o alarme ap6s alguns rninutos 
de funcionamento ... ), e de se esperar 
um razoavel aquecirnento no transistor 
de Potencia, sob condi<;oes reais de 
uso ativo (sdirene disparada ... ). Assirn, 
um moderado dissipador de calor deve 
ser acoplado ao TIP3055, nos moldes 
do diagrama: uma lamina de alurnfnio, 
nas dirnensoes relacionadas no item 
OPCIONAIS/DIVERSOS da LISTA 
DE PE<;AS, e d,obrada de acordo com 
as instru<;oes do presente diagrama. .. 
Elaborado o dissipador, basta fazer
lhes um furo, meio "fora de centro", 
experimentando antes a posigao geral 
de modo que as duas abas dobradas 
"acompanhem" a angul~iio dos lados 
do hexagono/base (placa de Circuito 
Impresso •.• ). Parafuso e porca pren
dem, entiio, o dissipador a lapela meM
lica do transistor, com finneza, de 
modo a haver boa transfert!ncia de ca
lor ••• 

••••• 
Conforme foi dito, basta "fechar" os 

contatos de disparo, para que a SU
SAL-2 dispare (e assirn fique, enquanto 
os ditos oontatos, permanecerem na ci
tada condi<;ao ••. ). E born lembrar, con-

tudo, quc a Coaen~, uruito haixa, re
entre os ,llros terrninais de dis

raro, =•-rm:,:, o chaveai11tmU• me!',mu 
atrave;:, oe delicadcs aruffcios mecfiJi]COS 
ou elet:r6nicos! Sempre 1embrando 
terminal "1':A" c; positivo com 
ao terminal "T" (e que este ultimo cons
titui um refereudal de "rerra" ou ..:or
respondente ao negativo geraJ do circui
to ... ), nada impede gue um transfstor bi
polar comum scja usado como "chave", 
uu me&mo que a SUSAL-2 seja dispara
da por um nfvcl digital "baixo" aplicado 
unicamente ao terminal "NA" (desde 
que os "terras" da SUSAL-2 e do m6-
dulo que a preceder tenham sido unifi
cados ... )! 

Nessas eventuais adapta<;:5es mais 
complexas, lembrar que o terminal 
"NA" nunca pode receber um nfvel po
sitivo de Tensao maiordo que a "volta
gem" normal de aliment3'rao do circuito 
(12 a lSV, confonne ja explicado ... ), 
sob pena de danos ao C.MOS ..• Como 
nonna geral, contudo, basta lembrar que 
mantendo o terminal "NA" sob Tensiio 
igual ou maior do que uns 2/3 da "vol
tagem" geral de alimenta¢o, segura
mente a SUSAL-2 fica blcxiueada, en
quanto que, com Tensao meoordoquea 
metade da de alirnenta~o, ocorrera o 
seguro disparo sonoro .•• 

••••• 
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··• . . ........ ··.· .... ·. tfOIIBYST "'•,. QUE JA-
SEU. DIPLOMA~ DE~ADEIROAMA· 

6NicAt $t:M/ ~ •. TER. ~OliS,:FIQIDO PEL9 Mi:~ 
•... •,,.,J TRATA~ DE UM MfCRQ..(;IRCUJT<),· ELA-
.INTE S~.R .. 81:S t:OMUNS (APESAA 

·ip. COMt'ACT . . . ·· $A$f:.ADO EM INTE• 
· '>PO . P:EQUENA OU 

OS RADINHOZINHOS... 

E. um "velho desafio". para todo 
verdadeiro H obbysta, com pretensoes a 
projetista, criar um circuito com um 
n6mero absolutamente mfuimo de l)e(;as, 
e que resulte extremamente poruttil (ti
po "de bolso", mesmo ••• ), de um "radi
nho" capaz de .. pegar" pelo menos as 
es~ locais, de preferencia sem an
tena.~ Atualmente, 6 verdade, a tecno
logia da miniatllri.zal,;ao absoluta jii pro
duziu (a p~os cada vez mais competi
tivos-.) radinhos tao mindsculos a ponto 
de poderem ser embutidos em rel6gios, 
na haste dos 6culos e essas coisas (que 
algum tempo atras cram pura ficx;iio 
cientffica...), muitos deles capazes de -
com incrfvel sensibilidade - captar es
~t'Ses de A.M. e F.M .. inclusive em 
est6reo, e por al vai... Entretanto, a to
talidade desses micro-circuit~ 6 basea
da em lntegrados ou chips dedicados, 

· · · · DE 

muito especfficos, muito dificilmente 
colocados nas lojas, ~ disposi<;ao dos 
Hobbystas e montai:lores de projetos ... 

Al6m disso, para n6s, verdadeiros 
Hobbystas, comprar um radinho pronto, 
na loja 6 algo que ruio desperta o menor 
tesao... 0 que vale mesrno 6... fazer a 
"coisa"! Pois bem: aqui esut o projetinho 
ideal, que acreditamos atender a rnuitos 
dos desejos e requisitos dos iniciantes e 
mesrno de alguns H obbystas j.1: "tarirn
bados" em outros tipos de montagem, 
mas que nunc'½ at6 agora, construiram 
um born e verdadeiro ••• radinho! E certc 
que, por uma s6rie de limitru;oes 6bvias, 
o MIWAM ruio tern como se equiparar. 
em termos gerais de desempenho, a cir~ 
cuitos comerciais, ou mesmo a outros 
projetos direcionados para o Hobbysta, 
porem baseados em Integrados, usando 
componentes especiais, esutgios de F .I., 
vimas bobinas diffceis de realizar ou 
''invocadas.. de se achar no varejo, etc, 
Porem, seguramente, considerando-se a 

incrfvel simplicidade do circuito, a 
aus!ncia absoluta de ~as "diflceis", a 
gnmde facilidade na montagem, nenhwn 
ajuste delicado, nenhuma bobina "pro
blem.1:tica" na sua confec¢o (s6 "wni
nha", de realiz.a¢o muito simples.-) e a 
boa miniaturi7..ac;ao, at6 que a sensibili
dade, seletividade e sonoridade n!o sao 
de se "desprezar" ••• ! Quern montar, 
verL. 

Para quern mora nas cidades mai01-es, 
Capitais, com varias esta¢es fortes em 
O.M. (A.M.), o MIW AM permitira a 
audic;ao da maioria das emissoras, sem 
nenhum tipo de antena extema, enfati
zando o conceito de portabilidade
Mesrno para o Hobbysta que reside no 
interior, com apenas uma ou duas es
tru;oes mais potentes de A.M. nas pro
ximidades, ainda assim o MIW AM mos
tram sua validade (Recomendamos ex
perimentar, nem que seja como mera 
"curiosidade" ••• V oces se surpreenderao 
i.igradavelmente) • 

••••• 
- PIG. 1 - DIAGRAMA F.sQUEMA

TICO DO CIRCUITO - Um circuito. 
baseado totalmente em transfstores 
comuns (porem de alto ganho indivi
dual. •• ), foi escolhido, com sens 4 
componentes ativos (todos meros 
BC548,_) agrupados em dois blocos 
Darlington. Os dois BC548 da esquer
da amplificam, em ganho bastante ele
vado e de forma dire ta. a R.1:dio- Fre
qu8ncia previamente sintonizada pelo 
conjunto LC (bobina e capacitor va
rmvel para O.M.). Como um "lado" do 
conjunto de sintonia e acoplado dire
tamente a. base do conjunto Darling
ton, o capacitor de 10n desacop1a ~ 
"terra", de modo a nao "bagun~• a 
pola.<iza~o dos tran.sfstoreS-. Falando 
em pol~o, como carga de coletor 
desse primeiro Darlington temos um 
resistor de 2K 7, enquanto que, na 
"po~o autom.1:tica" de base, 
usamos um resistor de 100K, com o 
sistema promovendo, ~m do estabe
lecimento do "ponto" ideal de funcio
namento dos transfstores, um certo 
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100K 

FONE 
8-~R 

1 T 1,5V 

BC548 I 

Fig.I 

LISTA DE PE<;:AS 

• 4 - Transfstores BC548 ou BC549 
• 1 - Resistor lOOR x 1/4 W 
• 1 - Resistor 1K5 x l/4W 
• 1 - Resistor 2K7 x 1/4\V 
• 1 - Resistor 100K x l/4W 
• 1 - Resistor lM x l/4W 
• 1 - Capacitor (poliester) 10n 
• 1 - Capacitor (poliester) 100n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lu x 

16V 
• 1 - Capacitor variavel, mini, pllisti

co, para Ondas M&lias 
• 1 - Nucleo de ferrite, chato, medi

das em torno de 4,5 x 1,0 x 0,5 
cm. 

• 4 - Metros de fio de cobre esmal
tado, calibre A WG 28 a 32 

• 1 - Placa de Circuito Impresso com 
lay out especffico para a mon
tagem (5,1 x 2,3 cm.) 

• 1 - lnterruptor simples, mini ou 
micro (pode ser uma chavinha 
H-H <las bem pequenas ... ) 

• 1 - Jaque mono (J2) 
• 1 - Plugue mono (P2) - para even-

grau de realimentac;ao positiva, de 
modo a obter do estagio o maximo de 
sensibilidade ••• Isso e conseguido pela 
manifes~iio chamada de "reflex", 
com o bloco Darlington simulta.nea
mente amplificando a R.F., demodu
lando o .iudio nela "encavalado", 
reamplificando a R.F., e amplificando 
o pr6prio sinal de audio detctado (u
fa!). L6gico que nenhuma dessas 
fun~6es, no caso, e exercida no maxi
mo das potencialidades dos transfsto
res envolvidos, porem a multiplicidade 
de a9oes, "umas sobre as outras", nos 
faz ganhar no sentido da redugiio na 
quantidade de componentes ativos, 
sintetizando muito o pr6prio circuito ... 
Dessa fonna, no coletor do segundo 
BC548, 6 possfvel obter um sinal de 
.iudio surpreendentemente born ( con
siderando que, daf "pra trlis", niio tern 
"quase nada", em temJOs circuitais! 
Um capacitor de 100n exerce fungiio 

tual substituigiio do original do 
cabo dos fones, se preciso for. 

• 1 - Suporte para 2 pilhas pequenas 
(sent adaptado - VER TEXTO 
e outras possibilidades ... ) 

• - Fio e solda para as ligagoes 

! OPCIONAIS/DIVERSOS j 
• 1 - Caixinha, pllistica, para abrigar 

a montagem, com dimensoes 
em torno de 6,5 x 5,0 x 2,5 cm. 
(se for usado o conjunto de 
alimenta9iio com suporte para 2 
pilhas pequenas, contendo ape
nas uma pilha - ver detalhes 
mais adiante) 

• 1 - Knob para o eixo do capacitor 
variavel mini 

• - Parafusos e porcas pequenos 
(3/32') para fix~oes diversas 

• - Caracteres adesivos, decalca
veis ou transferfveis (tipo Le
traset) para marcagiio externa 
da caixa, dial de sintonia, etc. 

de filtro, derivando para a "terra" a 
presen9a indesejada da parte de alta 
Frequencia e tambem inibindo qual
quer tendencia "oscilat6ria" do circui
to, devido a sua inerente realiment~iio 
e ao alto ganho... 0 bloco final 
tambem dispoe em Darlington os ou
tros dois BC548, numa configuragiio 
um pouco diferente da convencional, 
de modo a adequar o funcionamento a 
carga direta, de baixa impedancia, ea 
baixa "voltagem" da alirnen~ao ge
ral... A ssim, a polarizac;ii.o de base e 
obtida atraves do resistor de IM, que 
"recolhe" a Tensiio presente no pr6-
prio coletor do primeiro transfstor da 
dupla, este devidamente carregado por 
um emillsor do primeiro (como 6 con
veniconal nos arranjos Darlington. .. ), 
porem via resistor de JOOR ... A carga 
final, na fonna de um par de fones 
magn6ticos de ouvido, com impedAn
cia entre 8 e 32 ohms (parametros tfpi-
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cos de fones para walk.man. .. ) e acio
nada diretamente pelo emissor do 61-
timo transistor ••• Toda a estrutura do 
circuito, com algumas solu9oes pouco 
comuns, foi tambem "transada" para 
aceitar bem (apesar de transfstores de 
silfcio nao "gostarem" de trabalhar 
sob "voltagens" tao baixas •.• ) uma 
alimenta9ao de apenas 1,5V, prove
niente de uma unica pilhinha (pequena, 
mini ou mesmo tipo "botao" ••• ), com o 
que se "matou um par de coelhos com 
uma s6 paulada" (brincadeirinha isso, 
que "matar coelhos", s6 mesmo para 
comer ... por via oral ... ): contribui para 
a miniaturiz~iio, e permite (pela baixa 
Po~ncia e Corrente envolvid•as ... ) 
anexar a carga (fones) diretamente no 
circuito de emissor do ultin10 transis
tor, sem "medo de forgar a barra" nos 
parametros e Iimites do dito compo
nente ... 0 volume final do som e, ob
viamente, reduzido, porem suficiente 
para a audi9iio em fone ••• Como niio 
existe a possibilidade de "estourar os 
tfmpanos" de alguem, sequer mos
trou-se necessaria inclusiio de um po
tenciometro (tudo, V oces es tao notan
do, intencionalmente dirigido para a 
miniaturiz~iio, evitando-se sempre a 
anexa9iio de m6dulos ou componentes 
que apenas "engrandeceriam" o cir
cuito em tamanho, e niio no desempe
nho ••• ). Quanto ~ sensibilidade, niio vai 
dar para "pegar" a BBC de Londres, 
mas - conforme ja explicamos - para 
as fortes estagoes locais, a audigao se 
mostrara surpreendentemente boa, 
sempre considerando que no circuito 
"niio tern quase nada", e com os com
ponentes trabalhando num nfvel irris6-
rio de energia. •• 

••••• 
- FIG. 2 - 0 LAY OUT(INHO) IXJ 

CIRCUITO IMPRESSO ESPEciFI
CO- - A plaquinha e, como convem a 
algo com intencoes declaradas de mi
niaturizagao, um "tiquinho de nada", 
confom1e o Leitor/Hobbysta pode ver 
da figura, que se encontra em esc.;tla 
1:1 para facilitar a "copiagem" dire
ta ••• 0 reduzido m'.imero de componen
tes permitiu a desejada compac~ao, 
sern ter que "congestionar'' muito as 
pe9as, pelo lado niio cobreado. De 
qualquer modo, tanto o desenho (c6-
pia), quanto a tragagem, corrosao, la
vagem, furagiio e limpeza final, ficam 
obviamente facilitados pela "pequeni
ce" do lay oat .. Aos que ainda niio 
tern muita pratica, recomendamos se
guir os conselhos contidos nas INS
TR U<;OES GERAIS PARA AS 
MONT A GENS ... Os que estiio "che
gando agora" A tunna, teriio que -
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LINE BOX 
• 1000 Watts de Potencia Real 
• 4 Tomadas de Safda 
• 110 p/220V OU 220 p/11 0V no 

mesmo aparelho 
• Caixa metalica corn al9a para 

facilitar o manuseio 
• Muito, Muito rnais! 

Ja nas boas casas do ramo 

Line Box Ind. e Comercio Ltda. 
Al. dos Pamaris, n2 26 - Moema - SP 
Tel (011) 815-3344 - Bip 5B6A 

MUL1iMETROS, CAPACIME
TROS, GERADORES DE 

BARRAS, FREQUENci~fE. 
TROS, TESTES DE TUBOS DE 
IMAGEM, TESTF.S DE CABE
CA DE VIDEO, TESTES DE 

FLY-BACK. ALICATE'S 
AMPERIME1'ROS E ETC. 
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Fig.2 

eventualmente - consultar ndmeros 
anteriores da col~ao de APE (e 
tamb6m da nossa Revista "inna..,., 
a ABC DA ELETR6NICA, cujo 
teor, atualmente, esut saindo na fomia 
de Suplemento de APE. .. ) para reco
lher subsfdios quanto ll. confe~ao de 
Impressos. Os numeros atrasados po
dem ser obtidos ate pelo Correio, 
atraves de um cupom OU promcx;:ao 
que V oces encontram por af, em outra 
pagina da presente Revista. •. 

- AG. 3 - OS {IMPORTANTES-) 
COMPONENTES DE SINTONIA_ 
- A bobina e o capacitor variavel for
mam o par responsavel pela cap~ao e 
sel~o das es~6es, e assim merecem 
alguns detalhamentos extras... Para a 
primeira, o Leitor/Hobbysta devera 
partir de um nllcleo de ferrite tipo 
chato (medidas em tomo de 4,5 x 1,0 x 
0,5 cm.), enrolando de 80 a 100 espi
ras de fio de cobre esmaltado (A WG 
28 a 32), com as espiras bem juntinhas, 
ao longo do dito nllcleo •.. E born fixar 
com cola as espiras, de modo que a 
bobina nao se "desma.i,che" ... 0 capa
citor vamvel deve ser do menor tipo 
encontravel, para Ondas M&iias, po
dendo ate ser aproveitado um compo
nente retirado de algum velho radinho 
poruttil AM devidamente "desmante
iado" ... '.\'otern que, ,fev:ido a extrem., 
sh'Ilplicidadc do circuito, apena, Uinr:. 
das s~s do variavel e utifuada efo• 
tivamentc, com as setinhas, na figura, 
indicando os terminais a serem apro
veitados para as liga~oes .•. 

- FIG. 4 - .. CHAPEADO .. DA MON
T AGEM - Na fonna que sempre usa
mos err APE, as est:iliza,;oes dos com
ponentes sobre o lado nao oobreado !la 
placa permitem uma visao muito clara 

80-100 ESPIRAS 

I. 0 21(7 1U 11(,5 +• 
E E ...c::::::}4 Q ~ ~o100k JJo~o.~ oF. 

T lOOR Fe 
10n e--c:::::re 
--It-- 4 1 8C!M8 - • 

Fig.4 

de "o que vai onde", com "qual valor" 
e com "qual polaridade" ... Basta um 
mfnimo de atenr;ao _e uma eventual 
consulta ao T ABELAO APE quando 
surgirem d(ividas de interpretai;ao ... 
Os componentes polarizados precisam 
ser inseridos e soldados em po~oes 
certas, nao admitindo inversoes ••• E o 
caso dos 4 transfstores, todos referen
ciados pelas dir~oes dos seus "lados 
chatos", e do capacitor eletroHtico, 
com sua polaridade de terminais niti
damente marcada. •• Os resistores e ca
pacitores comm1S nao sao polariz,ados 
(ou seja, nao ha necessidade de se 
preocupar em lig.1-los "daqui pra la'' 
ou "de la pra ca" ... ), mas merecem al
guma aten~o na exata determina:9ao 
pr6via dos seus valores, para q ue nada 
fique "trocado" na placa definitiva. •• 
Tenninadas as soldagens de compo
nentes sobre a placa. wna nova con
ferencia deve ser feita, sempre usando 
como referencia a figura 4, aprovei
tando para analisar as condi~6es dos 
pontos de solda, corrigindo eventuais 
"corrimentos" ou insuficiencias .•. Po
de-se, entio, passar as conexoes do 
que fica fora da placa. •• 

- FIG. 5 - CONEX<.1ES EXTERNAS 
A PLACA - 0 diagr-arna mostra as li
g~oes das pe.;:as que ficarn extema
mente a placa. .. Um a1,1so: parn fac1li
tar a vi<iualiza,;ao e evitar confu~s, 
,.s cabagens sao mostradas, na figura, 
um pouco iongas... Na montagerr: 
"real", contudo, deve-se procu:rar 
manter todo;, os fios mostr<tdos os 
mais cu.-ta. possfveis, por dois mori
vos: ev.it:-.i.r problemas de funciona
mento, ja que parte do circuito opera 
em Fre,quc3ncias elevadas, e contcm 
1ealimen~oes e altos ganhos, propi
ciando oscilagoes e ir.stabilidad:_lse, 

FIO 28 A 32 C.V. M!Nl 
- FERRITE CHATC O.M. 

1 

~. {-...._ 0,5x1,0x4,5 CM, ~ l! 

Ii - \ 80i3INA USAA~ 

~- Fig.3 • 

----------------------------------
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houver c.apt.ru;ao de interferencias pela 
pr6pria cabagem, e tambem para "co
laborar" ua miniaturiza<;iio final da 
montagem (aquel(:,,; "fiozoes" e;1or
mes, pendurados por todo !ado, difi
cultam muito a acomoda<;ao organiza
da na cai.xa. •. ), Observar, inicialmente, 
a interliga<;ao da bobina e do capacitor 
variaveJ (entre sf e com a placa, aos 
pontos "E-E" ... ). Depois, verificar as 
conexoes ao jaque de safda para os fo
nes (pontos "F-F",..). Finalmente, no
tar com aten<;iio (principalmente no 
que diz respeito as polaridades"") as 
conexoes entre o suporte de pilhas, a 
chavinha interruptora geral e os cor
respondentes pontos da placa. Lem
brar sempre da conven<;ao que reserva 
para o cabinho vermelho a fun<;oo de 
levar o positivo e ao cabinho preto a 
polaridade negativa. .. Um ponto im
portante 6 o que se refere ao "macete" 
do suporte de pilhas, originalmente 
suportando duas pilhas pequenas, mas 
no MIW AM adaptado para acomodar 
apenas uma... Para tanto, basta "cur
to-circuita.r", com wn pedacinho de 
fio (ligado por solda, nas duas extre
midadeL.) os dois contatos metmcos 
correapondentes a uma das pilbas, jus
tamente aquela que nllo vai ser coloca
da no suporte... 

Fig.5 

Fig.6 

Falando em pilhu, aproveitamos pa-
ra lembrar aue o tamanho final do MI
WAM clependera muito das reais di
mensoes desse item ... Se considerarmos 
o consumo geral de Corrente muito bai-

do circuito, quern quiser realmente 
tomar o resultado final muito pequeno, 
podera optar pela alimentai;ao com piTha 
"palito" ou "mini", e are, em casos mais 
"radicais" de miniatu~lio, com uma 
pilhazinha tipo "botao" ou "moeda" ... 
Com alguns pequenos artiffcios ele
tro-mecanicos e um pouquinho de cria
tividade, nao sera diffcil "iw entar" um 
mini-suporte apropriado para tais cir
cunsta.ncias. •• 

••••• 
- FIG. 6 - A CAIXA E O ACABA

MENTO_ - A figura mostra uma su
gestao para o acabamento externo do 
MIW AM, a partir do conta.inel' plasti
co cujas dimensoes foram indicadas 
em OPCIONAIS/DIVERSOS da 
LIST A DE PB;AS ... Obviamente que 
as posi<;6es relativas do interruptor, 
knob do variavel de sintonia e mesmo 
do jaque de Sa!da para os fones, sao 
um tanto "flex.fveis", podendo variar , 
em fun<;Ao de "onde esti o qi.JI!", M 
dentro ... Falando em "111 dentro", lem-
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bramos que tanto a pr6pria plaqui.nha. 
quanto a bobina, devem ficar bem fi
xadas, ji que movimentos internos po
dem gerar alte~oes momentaneas na 
sensibilidade do circuito, ou at6 "desli
res" na sintonia. .. Quanto ao capacitor 
var:iavel, deve ser ftxado pelos conve
nientes parafusinhos a pr6pria tampa 
ou painel principal da caixa, de modo a 
facilmente sobressair o pequeno eixo 
por um furo cuidadosamente posicio
nado (recebendo, por fora, o respecti
vo knob. .. ). Quern for mesmo "caxias" 
(no born sentido ... ) pode at6 demarcar 
a ~ em torno do referido knob com 
pontos ou t~os, incluindo a marc~o 
dos valores numericos das Frequ8ncias 
( com limites em 5 50 e 1600 KHz, 
aproximadamente ... ), usando como re
ferencia para tal "calibra<tao" a pr6-
pria Frequ8ncia das esta<toes mais for
tes seguramente captadas ... 0 resulta
do ficara, confonne "prometido" no 
infcio, pequeno, bonito e funcional, 
dando para "levar no bolso" da camisa 
o MIW AM, obviamente portando os 
fones nas "zoreia", de modo conforta
veL .. ! 

••••• 
Com referencia aos citados fones, 6 

born notar que nonnalmente os destina- , 
dos ao uso com walkman sao do tipo 
estereo ... Como o MIW AM mostra um 
sinal de fodio final mono, conv6m tro
car o plugue original do cabo dos fones, 
usando um modelo compatfvel, em ta
manho e tipo (P2, mono ... ) com o res
pectivo jaque incorporado A caixinha 
(ver fig. 6). Para que, eletricamente, o 
fone est6reo "fique" mono, basta emen
dar os dois fiozinhos "vivos" originais 
da ponta do cabo, ligando-os junto ao 
terminal "vivo" (central) do dito plugue. 
0 terceiro cabo original, ou malha de 
"terra", liga-se ao terminal de "terra" 
(lateral) do plugue ••• 

"Somando-se", dessa forma, os dois 
ramais originais dos fones, a reprodu~iio 
em mono atingiri:1 simultaneamente os 
dois ouvidos do "escutador", com ra
zoi:1vel ganho sonoro, para as esta<toes 
de sinal mais forte ... 

Falando em "sinal", lembramos que a 
capta<tao direta pela bobina de ferrite, 
sem o uso de antenas, 6 um tanto dire
ciooal, com o que, i\s v~res, a receNlio 
pode melhorar ou piorar sensivelmente a 
partir apenas de um reposicionamento 
do MIWAM. .. Quern qniser experimen
tar o acrescimo de uma antena ao circui
to (pode ser, por exemplo, um ~ode 
fio flexlvel "juntado" com o cabo exter
oo dos fones no mesmo comprimeoto 

destes, para melhor adeq~iio ... ), esta 
devera ser ligada experimentalmente a 
um e ao outro tenninal do capacitor va
mvel (juntamente com as lig~ ori
ginais af existentes, A bobina e a pla
ca. .. ), deixando-se como definitiva a co
nexio que melhor resultados der ••• A 
prop6sito, se tal ideia for adotada, po
de-se considerar a possibilidade de usar 
um conjunto jaque/plugue est6reo na 
conexao do cabo de fones/antena, usan
do-se um dos "vivos" para o sinal mono 
dos tais fones, e o outro para a ligai;ao 
ao cabinho de antena suplementar ... 

Para os etemos "fu<tadores", uma ul
tima (mas nao a ultima. .. ) possibilidade 
de experimenta<tao... Pode-se tentar 
substituir os fones por um pequeno al
to-falante, de 32 ohms (normalmente 
usado em intercomunicadores e "portei
ros eletronicos" ... ) e anexar uma antena 
externa, elevada e fixa (obviamente para 
se usar o circuito tambem de forma ftxa, 
como radinho de cabeceira, por exem
plo ••. ), ligada da seguinte maneira: enro
lam-se uma 5 espiras de fio de cobre 
esmaltado (o mesmo calibre original
mente utilizado na bobina. .. ) sobre a bo
bina original, ligando-se uma das extre
midades de tal enrolamento suplementar 
a um "terra real" (um cano me~co da 
instalru;ao hidri:1ulica do local ... ) ea ou
tra ponta da bobininha extra a um fio 
longo e posicionado em ponto elevado ... 
Deve dar pra "pegar" vmas esta<t6es 
locais, com sonoridade bastante razoi:1-
vel, desde que as emissoras tenham um 
sinal forte ... 

••••• 
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Os Circuitos 
lntegrados • 9 

Na "Aula" anterior do ABC DA 
ELETRONICA ("Lii;ao" n~ 21, publi
cada em APE 56, 8! Parte do tema "OS 
INTEGRADOS" ... ), o Leitor/"Aluno" 
viu, com detalhes, as difereni;as M.sicas 
entre os Integrados digitais das "famf
lias" C.MOS e TTL, aprendeu seus 
para.metros, linutes e requisitos de pola
~o e sinais, aprendendo a bem usar 
suas Entradas e SaCdas, sempre tomando 
como ba.se as fun~ 16gicas funda
mentais, ou seja: os gates(cujas estrutu
ras e Tabelas Verdade, j.i tinham sido 
abonladas em "Aula" anterior). 

Agora, avani;aremos ainda mais no 
tema. abordando os blocos 16gicos digi
tais mais complexos (na verdade, todos 
baseados em inteligentes arranjos feitos 
com os shnples gates j.i estudados ... lsso 
quer dizer que, a partir das funi;oes "de
cis6rias" b.isi~ tipo "E", :·ou", 
"NAO E", "NAO OU", "NAO" e 

"EXCLUSIVAMENTE OU",€ possf
vel criar-se estruturas funcionais bas
tante avani;adas (e os fabricante.s de In
tegrados realmente o fazem. .. ), capazes 
de realizar funi;oes dedicadas tamb6m 
avani;adas, disponibilizando ao usuruio 
blocos contadores, memorizadores, ge
radores de clocb (bases de Tempo), 
acionadores de disp1ays nutrericos, e 
poraCvai. .. 

Entretanto, para que o Leitor/"Alu
no" peroeba, com clareza. a organizai;ao 
de tais blocos complexos, faremos um 
momentaneo "retomo" aos m6dulos 
circuitais baseados em componente.s dis
cretos (transfstores), de modo a estabe
lecer analogias que tomem mais f.icil o 
entendimento do assunto ... 

••••• 
Para um manejo mais "avani;ado" 

dos df:gitos binruios, "l" e "O'', para 

a16m das funi;oes elementares atribufdas 
aos chamados gates, temos que recorrer 
a blocos 16gicos mais complexos, a 
maioria deles encontrada pron1a "den
tro" de lntegrados digitais espec{ficos, 
de custo relativamente baixo (serao vis
tos com detalhes em futura "Aula" do 
presente est.igio do nosso "Curso" ... ). 

Entretanto, nos casoo pratioos de 
~ao e projeto de circuitos, 6 muito 
comum que tais blocos complexos se
jam, simplesmente, "construfdos" com 
gates simples, interligados inteligente
mente ••. Na presente "Aula", estudare
mos tais possibilidades •••• Antes, po~m, 
de exemplificar tais blocos a partir de 
gates digitais, faremos uma an4li.se "le

. brat6ria" do qu! pode ser elaborado, ji 
no campo dos blocos um pouco mais 
complexos, a partir de meros e comuns 
tran.sfstores, sempre lembrando que tais 
circuitos apenas funcionam e "reagem" 
no sistema "tudo ou nada", "ligado ou 
desligado", "alto OU baixo", "1 OU O", 
ou seja: rigorosamente dentro do "espf
rito" BINA.RIO que rege as interpre
~ de Entradas e Safdas de todo e 
qualquer bloco ativo DIGIT AL ••• 

Vejamos, entao, nas proximas figu
ras, al~· das contigura;Oes/fUJlliOes 
tfpicas, assim desenvolvidas ... 
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- AG. 1 - FLIP-fLOP ASTA VEL -
Um ASTAVEL nao e mais do que um 
oscilador, gerando um "trem de pul
sos", basicamente em "onda quadra
da" (revejam ABC n!? 8 ••• ) e, normal
mente, na sua estrutura simetrica, 
apresenta duas Safdas (S 1 e S2, no 
diagrama), nas quais pode ser recoUri
do o sinal gerado, de forma identica, 
porem com fases OU poJarldades Opos

tas... Durante seu funcionamento, 
sempre um dos transfstores se encon
trnra "ligado" e o outro "desligado", 
invertendo-se tals condi9oes constan
temente e automaticamente, enquanto 
o bloco se encontrar energizado, e 
numa velocidade ou Frequencia de
pendente dos valores dos capacitores e 
resistores envolvidos nas polariza9oes 
e redes determinadoras das Constantes 
de Tempo ... ). Assim, digitalmente fa
lando, o circuito gera uma sequencia 
ininterrupta de "1" e "O", porem de 
modo que quando S 1 esti em "1 ", S2 
es~ em "O'', e vice-versa. .• Dentro da.~ 
t&nicas digitals, chamamos os blocos 
AST A VEIS, frequentemente, de 
CLOCK, com muita propriedade, jA 
que e muito comum a sua aplic~ao 

1f 

E2 

para a fun9ao de "rel6gio" intemo de 
um circuito mais complexo, ou seja: 
oferecer a base de Tempo. ou o tftmo 
geral de funcionamento do circuito 
como um todo ... Observem que, em
bora no seu arranjo basico, o ASTA.
VEL funcione "desembestado", sem 
parar enquanto a alimentru;ao geral es
tiver presente, na verdade ele pode ser 
"comandado" atraves de terminais de 
"autorlza<tao" ou "inib~ao" •.. No ca
so, as "Entradas" El e E2 podem ser 
utilizadas, logicamente, para "blo
quear" a oscila.;ao (ou libera-la, em 
contrapartida. .• ). Notem - no circuito 
exemplo - que como os trans!stores 
sao NPN, qualquer das "Entradas" 
{correspondentes As bases dos ditos 
transfstores) que for momentaneamen
te "aterrada" ("negativada"), "cor
tara" o respectivo transfstor, imobili
zando o oscilador ... Tai disponibilidade 
forma o que .::hamamos de AST A VEL 
GATILHAOO ou dotado de TER
ivHNAL DE AUTORIZA<;:AO .•. 

FIG. 2 - FLIP-FLOP BI-ESTA VEL 
- A e:3tmtura geral de um BJ-ESTA
VEL e muito parecida com a de um 
AST A VEL, por6m notem a ausencia 

ds capacitores de interlig~o, com o 
que as mlituas realimenta¢es ficam 
sem as suas Constantes de Tempo .•• 
Nesse caso, o "cruzamento" entre as 
Safdas e Entradas dos dois blocos 
simetricos 6 feito por meros resistores 
(RBl e RB2), e n.ao com os capacito
res C 1 e C2 vistos no diagrama ante
rior ••• ! Nao existindo os perfodos de 
carga e descarga dos capacitores, nao 
ha oscil~o... Um ASTA VEL, como 
seu nome indica, nao tem estados esta
veis (fig. 1). H o BI-EST A. VEL 
(tarnb6m como indica o seu nome ... ) 
tern dois estados estlfveis, que podem 
ser digitalmente reconhecidos ou reco
lhidos em suas Safdas (S 1 ou S2) e que 
sao obtidos ou escolhidos atrav6s de 
comandos extemos, imprimidos As 
suas Entradas (E 1 ou E2). Num bloco 
circuital como o ilustrado, ao ser liga
da a alimen~o, devido as inevitaveis 
diferen9as de parfunetros entre os 
componentes, ganho dos trans{stores, 
tolerancia dos resistores, etc., mesmo 
nominalmente simetricos os dois blo
cos, apenas wn dos dois transfstores se 
mostrad, efetivamente "ligado", fi
cando o outro, completamente "corta
do". Se - por exemplo - nesse mo
mento, TRl estiver "cortado", a Safda 
S 1 mostrara'. estado "alto" ou "1 ", via 
resistor RCl, enquanto que a Safda S2 
estara "baixa" OU em "O"' atraves de 
TR2 (que, "ligado", praticamente "a
terrara" S2. Ambos esses estados pre
sentes nas Safdas, sao ESTA VEIS, 
e nao se alteram ate que ocorra wn 
comando extemo ... Tai comando e as
sim feito: um breve pulso positivo ( ou 
seja, um estado "alto" ou "1 " ... ) apli
cado A Entrada do transfstor que se 
encontra "cortado" (f R 1, no exem
plo ... ) fara com que este entre em con-

. du9ao, invertendo a situa9ao geral 
(fR2, antes "ligado", agora "corta" ..• ) 
e invertendo tamb6m os estados digi
tals presentes nas Saidas... S 1, entao, 
passa a "baixo", e S2 a "alto" ... Esta 
nova situa9ao tambem pemmnccera 
EST A VEL, "congelada", at6 que no
vo comando extemo seja aplicado ... 
Outra fomia de "inverter" o estado 
estavel anterior e aplicar wn pulso ne
gativo ("baixo", ou "O") na Entrada 
correspondent~ a base do transfstor 
que previamente se encontrava "liga
do", com o que o dito cujo "corta", 
"ligando" o outro transfstor, e tamMm 
alternando os est.ados ou nfveis digitais 
anteriormente presentes nas Safdas ... 

Coisas Irv1PORTANTES a serem 
lembmdas e con_sideradas, quanto aos 
blocos BI-ESTAVEIS: qualquer que 
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seja o estado moment:aneo de ambas as 
Safdas, a condi~iio sera sempre ESTA
VEL, ate comando "em contrario", 
quando entiio se inverted, mas assu
mindo de novo condi~iio EST A VEL ... 
As Safdas seriio sempre complementares 
ou inversas em polaridade, fase ou "es
tado", niio sendo poss{vel obter - por 
exemplo dois "l" (em ambas as Safdas) 
ou dois "0" (idem) ... 

E tern mais: um bloco 16gico BI
EST A VEL e tambem chamado de CE
LULA DE MEM6RIA, ja que e capaz 
de "guardar" no seu minusculo "rere
bro", UM DfGITO BINA.RIO! Se qui
sem10s "arquivar" (para posterior con
sulta •.. ) um dfgito "l", basta aplicarmos 
wn dfgito equivalente na conveniente 
Entrada, com o que a Safda do outro 
m6dulo assumira tal estado (" l ") e o re
tera, pelo Tempo que for necessruio 
(enquanto a alimenta<;lio estiver ligada, e 
enquanto outro dfgito/comando extemo 
nao for aplicado ao sistema. •. )! 

Numa analogia simples, um bloco 
BI-EST A VEL funciona de fonna muito 
parecida com uma relula de mem6ria 
cxistente no rerehro humano ... ! Na ver
dade, relulas de mem6ria com ta1 estru
tura Msica constituem a pr6pria essen
cia dos modemos computadores (apenas 
que nao construfdas, por razoes de ta-
111anho e de energia, com componentes 
discretos, mas sim "integradas", ao mi
lhares ou aos mil.hoes, dcntro de chips 
ultra rniniaturizados)! 

Percebam que, at6 agora,. j.i vimos 
como blocos eletronicos podem ser ela-

RC2 A Al B 81 
• • I 

RBl • I I 

--1 t-.--➔---1s2 i_j--LJ-

RS2 

El 2 3 4 

borados de fonna a DECIDIR (fun~oes 
"E", "OU", etc.) e - agora - a LEM
BRAR ... As "coisas" ja com~ a fl
car parecidas com as atividades de wn 
rere.bro humano, nao e ... ? E por tal 
razao que os primeiros computadores 
construfdos foram denominados, popu
lannente, de "rerebros eletrOnicos" ... 

• •••• 
- FIG. 3 - FLIP-FLOP BI-ESTA VEL 

DE ENTRADA UNICA - A relula 
basica de mem6ria eletrc,nica, diagra
mada na figura anterior, tern seus usos 
praticos nos circuitos digitais, e com 
v.irias vantagens ou facilidades ... Por 
exemplo, podemos (fig. 2) usar a En
trada E 1 para "colocar'' na mem6ria o 
dfgito que desejamos "guardar", e a 
Entrada E2 para .. apagar" da mem6ria 
o ta1 dfgito (ou vice-versa. .. ). Entre
tanto, visando a apli~iio ea simplifi
cru;iio em algumas outras furn;oes, os 
projetistas desenvolveram uma estru
tura de BI-ESTAVEL dotada de En
trada miica, conforme vemos no dia
grama da fig. 3 ... A prese~a dos dio
dos Dl e 02, capacitores Cl e C2 e 
mais alguns resistores extras, permite 
que, a partir de pulsos negativos (ou 
"baixos", OU "O'') aplicados a Entrada 
unica El, se invertam os estados est.i
veis previos, presentes nas Safdas S 1 e 
S2 ... Supondo, por exemplo (conside
remos, para o caso, apenas a Safda 
S2 ... ) que a Safda se encontrava esta
velmente "alta", aplicando-se o pulso 

2 

Fig.3 

"baixo" A em El, a dita Safda vai a 
"O" e assim fica, ate que novo pulso 
em "O" seja aplicado a El (no momen
to Al), com o que a Safda vai a "l", e 
assim sucessivamente e indefinida
mente, enquanto a alimenta<;iio estiver 
ligada, e existirem pulsos a serem apli
cados a Entrada EI ... Observem, no 
diagrama, que siio necessarios qtuDO 
pulsos "O" em El para se obter dois 
pulsos "O'' em S2 ... 

••••• 
A exata propo~iio de 2 para 1 entre 

a quantidade de pulsos aplicados a En
trada e recolhidos a Safda mostra que 
agora temos um bloco 16gico capaz de 
wna nova e importante fru;anha: ele eo
de executar wna OPERA(AO 
ARITMETICA (ainda que simples ... ), ja 
que, literalmente, e capaz de DIVIDIR 
UMA QUANTIDADE POR DOIS! 

Isso mesmo: se forem aplicados 2 
pulsos "0" na Entrada, a Safda mostrara 
1 pulso, se 16 pulsos forem aplicados a 
Entrada, obteremos 8 pulsos na Safda, 
se 50 pulsos forem colocados em El, te
remos 25 pulsos em S 2, e assim por 
diante ••• ! 

Por ta1 poder e capacidade, o FLIP
FLOP BI-EST A VEL DE ENTRADA 
UNICA e chamado, digitalrnente, de 
bloco DIVISOR POR 2. •• 

V oltando um pouco aos assuntos re
centemente abordados, vemos que, 
mesmo com blocos circuitais extrema
mente simples, jli podemos obter uma 



30 

TEORIA - OS CIRCUffOS INTEGRADOS (PARTE 9) 

s6rie de fun¢es "cerebra.is" compJexas: 
DECIDIR, LEMBRAR, e ago114 
CONTAR/DIVIDIR (literalmente. "fa
zer contas"!). 

Nas figuras I, 2 e 3, temos, ent.ao, 
todos os "newf>nios" eletrOnicos usados 
pelas calculadoras de bolso, pelos mi
cro-computadores, e por toda a para
fenmlia digital infornuttica que hoje nos 
cereal Enfim, em sua essc!ncia. todos os 
blocos 16gicos utilizados na modema 
Eletrf>nica Digital. compu~ao, etc., ba
seiam-se diretamente nas ~s estruturas 
"embrionarias" mostradas nessas pri
meiras ~s figuras, verdadeiros "cro
mossomas" de um. .• CEREBRO NAO 
HUMANO (mas que pode ser tao ou 
mais funcional do que um CEREBRO 
HUMANO, em muitas aplica'1oes l6gi
cas ... 9. 

••••• 
BLOCOS L6GICOS DIGIT AIS 

"FEITOS" COM GATES C.MOS ... 

Nao estamos, aqui, pregando a su
premacia "mental" da miquina sobre o 
Homem, contudo, j.1 que no fundo, no 
fundo, computadores nao passam de 
idiotas que s6 sabem contar nos dedos (e 
que, para agravar, tern apenas m:n de
do ..• ), tomar decisoes absolutarnente 
elementares, memorizar apenas dois es
tados ou situac;oes "radicais", (sao inca
pazes de lembrar ou memoriz.ar si
tu~oes interme-t!iari.as, grandezas 
anal6gicas de forrna direta, lidar com 
imprevistos, intuir, etc.). Entretanto, siio 
idiotas tao rapidos e diciente no pouco 
que sabem fazer que, usados em ativida
des por demais tediosas para um ser 
humano (e algumas que exigiriam ma.is 
do que o tempo de "'vi& util" de qual
quer ser humano •.. ), tornam-se certa
mente superiores a n6s. em tennos pra
ticos. .• Da para imaginar quanto tempo 
levaria um hornem, excelente matemati
. co, para calcular (usando apenas seu 
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c6rebro para pensar e sua mao para ano
tar) o valor de Pi (m ate a milion6ssima 
casa decimal. .. ? Ou ate a sua bilion6sima 
casa decimal ••• ? 0 qu! um computador 
faz (no genero) em horas, minutos ou 
mesmo 11:gundos, um ser humano, mes
mo que nao donnisse, nao comesse, nao 
assistisse jogos do Corfuthians ou do 
Flamengo e niio desse umas "lambuza
das" de vem em quando, simplesmen
te Dlio teria tempo de vida suficiente pa
ra realizar! E isso Dlio 6 uma brincadeira! 

••••• 
Mas, voltando ao tema das "AuJas'', 

como ja vimos o que pode ser feito com 
o uso pura e simples de transfstores co
muns, resistores e capacitores, vamos 
retornar ao que estava sendo estudado 
na presente fase do nosso "Curso", ou 
seja: as aplicas;oes dos blocos 16gicos 
contidos nos Integrados Digitais, enfati
zando as analises na tecnologia 
C..\1OS ... 

Qualquer dos blocos 16gicos mostra
dos nas figuras I, 2 e 3 podem ser cons
trufdos (e - na verdade - siio. .. ) a partir 
de gatesC.~,lOS ... E importante lembrar 
que todos esses blocos !6gicos rnais 
complexos existem, tamMm, ja pront.os 
dentro de integrados especfficos da 
mesma "fai.71ilia" Digital, porcm, em 
muitos dos circuitos mais simples, tor
na-se conveniente a sua ciabor:a,;:iio com 
gates "inJbiduais", sendo importantc 
que o "Aluno" aprenda a manejar ~'or
retamente t.1.is cstruturas basicas ... 

- FIG. 4 . FLIP-FLOP AST:\ \1.<l... 
{CLOCK) COM GATES C.,\!GS 
lJsando, por exempio, Jois gat.es 
NAND contidos num C.;.10S 4011, e 
mu.ito simples a elabora,;;iio de um 
,\STA. VEL ou CLOCK ... Notem que 
- no caso - ambas as Entradas de cada 
um dos gates fora..11 "juntadas", fa-

C 

Fig.4 

zendo com que os m6dulos atuem co
mo simples amplificadoml imaBon:a 
(fun¢<> identica a de um transistor 
comum, lembrem-se ... ). Comparando 
com a fig. I, o Leitor/"Aluno" poderli: 
raciocinar a respeito com rnais facili
dade: o "cruzamento" entre Entradas 
e Safdas, mdtuo, 6 simples de perce
ber ... A Safda de um gate, SI, esta li
gada A Entrada do outro gate, E2, en
quanto que a Salda do segundo, S2, 
esta ligada A Entrada do primeiro, El, 
com a intervenMncia de um conjunto 
RC (resistor/capacitor) detenninador 
da Constante de Tempo ••• Com tales
trutura, obtemos trens de pulsos (se
qooncias de "l ", "O", "l", "O'' ... ), n!
tidos, enqilanto a alimen~ao estiver 
presente, tanto em S l quanto em S2 
(mas sempre, como 1.,>corre nos 
AST/\ VEIS sirnetricos, em fases, po
laridades ou "est.ados" nposms ou 
complementMes ... ). Devido :is carac
terfsticas de e!evada imped:LYJ.cia <las 
Entradas C,MOS (ia estudad:tS) e aos 
para.metro,; niio lineares de ·'reconl1e
cimento" dos nfveis nelas prer.entes, 
nao sao n,::,.:essarias duas estn1turas 
RC, mas 1penas urna ... Observem, 
ent:io, que o percur;,o de realimen
taqao CR l e Jireto, enquanto que o 
outro ",:.a.minho" de 1ealirnentai;:'10, 
CR2 6 fdto atravc:~ do c~radtor C, 

tern po€- de ,_:argn e '""''"'''' "" s.io 
cond;ciona•k,; µelo ,e-:istor .~, 
minan;lo a fr•xi1:encia :fo clock ou os
cilayao.., A f6rrnula t,:'fsica p::i.a re ,)b
,er a dita rRFQCENCL\, a .}{'S 

vz,iores de ft <: C 1!: 

F ,_ --·-···--·---
1,4 x Rx C 

Or>Je F iE a Frequencia, em H ~rtz 
por segundo), l,4 e uma constante (ar
r:edondamento de 2 ... ), R e o valor do 
resistor, em megohms e C o valor do 
capacitor em micn:•farads... Se, por 
exemplo, R tiver 1M5, e C for de 1\Xln, 
teremos: 

l 
F= 

l,A x 1,5 x 0,1 

1 
F=--

0,21 

F = 4, 76Hz 

Ou seja: um AST A VEL, estruturado 
. com gares C.MOS, nos moldes do dia
grama, e usando resistor/ capacitor nos 



valores sugeridos, gerara um trem de 
pulsos com Frequtncia um pouco menor 
do que 5 pulsos por segmdo (4,76 Hz). 
Experimentem outros valores para R 
e/ou C, fazendo os calculos e verifican
do os ntmos ou Frequ6ncias que podem 
ser obtidos ••• 

- FIG. 5 - CONFIRMANDO A F.S
TRlITURA SIMETRICA DO 
AST.AVEL COM GATES C.MOS -
Para ficar mais f.1cil perceber a seme
lhan~a estrutural do circuito da fig. 1 
com o da fig. 4, desenhamos este (ilti
mo de outra maneira (mas mantendo 
as conexoes el6tricas rigorosamente 
como estiio na fig. 4). Observem, 
entiio, a simetria da .. gangorra" el6tri
ca. Entradas, Safdas, percursos de rea
limen~ao, etc. E mais comum, nos 
"esquemas", vermos o ASTA. VEL 
com gates desenhado nos moldes da 
fig. 4, por6m o Leitor/"Aluno" deve 
sempre reconhecer nele, a estrutura 
sim6trica mostrada na fig. 5 ... 

- FIG. 6 - MAIS DETALHFS F.S
TRlITURAIS SOBRE OS AST.A
VEIS COM GATES C.MOS - Lem
brando sempre das j.1 estudadas Tabe
las Veroade dos gates, interessantes, 
uteis e importantes comportamentos e 
controles dos circuitos podem ser ob
tidos ... Observem atentamente os dia
gramas da figura: em 6-A temos oar
ranjo b.1sico, "feito" com dois gates 
simples inversores (que equivale, ele
tricamente, aos mostrados nas figuras 
4 e 5 ... ). Se, entretanto, usarmos na 
pratica gates tipo NAND ou NOR de 
duas Entradas (ou mais ... ), podemos 
"liberar" pelo menos mna Entrada de 
um dos gales, obtendo com isso um 
terminal de controle ou de .. autori
~lio", atrav6s do qual (e a partir do 
nfvel digital a ele aplicado ... ) podemos 
"inibir'" OU "permitir" a osciliK;ao do 
bloco ... Em 6-B, com dois gates 
NANO (metade de um 4011, por 
exemplo ... ), aplicando-se um nfvel "0" 
ao terminal de controle, o ASTA. VEL 
flea "quieto", desligado, apresentando 
tamb6m um nfvel "O" fixo, como con
di~ii.o de "rep1:lUso" na sua Safda. .. J.1 
com um nfvel .. I" aplicado a dita En
trada de Controle, o AST A. VEL osci
la, mostrando na Safda o esperado 
trem de pulsos ... Ji no caso 6-C, com 
gates NOR de duas Entradas (metade 
de um 400 I, por exemplo ... ), estando a 
Entrada de Controle "baixa" (em "0" 
digital .. ), o ASTA. VEL sera habilita
do, aparecendo na sua safda o trem de 
pulsos. Com o terminal de auto~o 
levado a "I", o AST A VEL fica inibi
do, com a Safda mostrando, em repou
so, um estado "alto" fixo ... Em qual-
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quer dos casos exempllficados, lem
brem-se que a Frequ~ncia de ~ao 
(obviamente apenas obtida quando o 
AST.A VEL for devidamente "autori
zado" a funcionar) sera dependente 
dos valores de R e C, de acordo com a 
formuleta j.1 mostrada... Outra coisa 
importante: os nfveis de controle, apli
cados as Entradas de "autoriz~iio" 
podem, perfeitamente ( quase sempre o 
sao ... ) ser fornecidos por Safdas de 
outros gates C.MOS que estrutural
mente prescedam os ASTA VEIS, no 
circuito pr.1tico ... 

t8] 

SUL® 

- FIG. 7 - FLIP-FLOP BI-F.STA VBL 
(Cfil.ULA DE MEM6RIA) COM 
GATES C.MOS - 0 diagrama mostra 
o equivalente, com gates digitais 
C.MOS, do circuito visto na fig. 2 
( com transfstores ... ). Observem as 
"fonnas" dos sinais presentes nas suas 
Entradas El e E2, bem como os cor
respondentes "resultados" nas Safdas 
S 1 e S2 ... Se, num exemplo, quisermos 
"arquivar na mem6ria" um dfgito "1" 
(na Safda S2 ... ) basta aplicannos um 
breve pulso "I" na Entrada El ... S2 
ir.1 para "I" e assim ficar.1, at6 q ue a 
mem6ria seja "apagada" (pela apli-

CRZ 
C 

____ @_J1J1Jl.. 

Fig.5 

COM SIMPLES INVERSORES 

COM GATES 
NANO 

..n..nruL 

REPOUSO 
1.r 

REPOUSO 
Jl.. 

ATIVADO 

C 

@ 

© 
Fig.6 
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c~ao de um breve pulso "1" de "es
quecimento" na Entrada E2 ... ). Apro
veitem para notar a decorrente com
plementaridade das Sa{das (nunca. em 
qualquer condic;iio, as Safdas S1 e S2 
apresentarao o mcsmo estado digital. 
em condic;6es normais de funciona
mento ... ). 

- FIG. 8 - CONFIRMANDO A ES
TRuruRA SIMETRICA DO BI
ESTA VEL COM GATES C.MOS -
Simplesmente desenhando de outra 
forma o mesmo "esquema" da figura 
anterior, podemos ver sua real seme
lhanc;a com a estrutura transistorizada, 
mostrada na fig. 2 ••. E born, entretan
to, observar as diferenc;as de po)arida
de ou estados digitais, necessmios aos 
comandos e resultantes nas Safdas ... 
As linhas verticais tracejadas, nas 
"fonnas" de sinal estilizadas para as 
ditas Entradas e Safdas, marcam sem
pre ocorrencias simultaneas (eventos 
que, tecnicamente, se diio ao mesmo 
tempo, um em func;ao do outro ... ). 
Notem bem todos os fatos, polarida
des, estados e "tempos", e raciocinem 
a respeito ... 

- FIG. 9 - FLIP-fl.OP BI-ESTA VEL 
DE ENTRADA UNICA (DIVISOR 
POR DOIS) COM GATES C.MOS -
0 diagrama mostra tres possibilidades 
basicas de se estruturar um BJ
EST A VEL DE ENfRADA UNICA 
(divisor por 2) a partir de gates 
C.MOS comuns, sejam simples inver
sores, sejam tipo NANO ou NOR com 
mais de uma Entrada cada ( caso em 
que as ditas Entradas de cada gale de
vem ser "juntadas", para gerar a 
func;ao simples inversora, revejam as 
Tabelas Verdade j.1 explicadas em 
"Aulas" anterior ... ). Observem 
tambem a presenc;a do resistor Rx, 
com valor tfpico entre 22K e 47K (w
lidos para alimen~ao dentro dos 
parametros nonnais dos C.MOS, de 
5V ate 15V, e para o acionamento das 
Entradas por sinais emitidos em uma 
Saida tfpica tambem C.MOS ... ). Em 
qualquer dos casos, teremos o mesmo 
efeito "matem.itico" j.1 explicado 
quanto i\ fig. 3, ou seja: aplicando-se 
(por exemplo ... ) 4 pulsos i\ Entrada, 
teremos 2 pulsos na Safda, e assim por 
diante, numa nitida contagem/divisao 
por 2, que e a essencia desse tipo de 
bloco l6gico ... 

- FIG. 10 - 0 BLOCO MONO
EST A VEL- - Existe ainda um outro 
bloc.o l6gico, dentro dessa ••turma", 
que recebe tambem outros nomes, co
mo TEMPORIZADOR, ou ALAR
GADOR DE PULSO, ou "MEM6-



RIA CURTA" ••• Trata-se do MO
NO-EST A VEL, cuja fun~ pode ser 
comparada a uma relula de mem6ria 
de "curta lembr~a", que, decorrido 
um certo tempo (determimvel ou con
trolfvel), "esquece" ou "deixa de 
guardar" um dfgito ou estado previa
mente imposto... No diagrama vimos 
uma estrutura tfpica com transfstores 
bipolares comuns, para que o Lei
tor/" Aluno" possa relembrar e acom
panhar o funcionamento: Um curto 
pulso positm> ou "l" na Entrada E faz 
com que a Safda S (que, em repouso, 
permanecia "alta" ... ) vii a "0" e assim 
perm~a por um tempo T, decorren
te do valor de CTl e RB2, basicamen
te ... Com tal funcionamento, o bloco 
pode memorizar uma transi~ao de nf
vel ou estado digital, porem nao inde
finidamente, como ocorre no bloco 
BI-ESTA VEL ... 0 nome brincalhao 
que demos, de "MEM6RIA CUR
TA", tern tudo a ver,jli que, decorrido 
o Tempo determinado pelos valores do 
Resistor/Capacitor, o m6dulo "esque
ce" automaticamente a transi~ao a ele 
imposta pelo sinal de Entrada. .• A 
raziio da deno~ao MONO
EST A VEL, tamMm e clara: o nome 
significa "mn estado estlivel", que re
presenta exatamente o comportamento 
do bloco, jli que - no caso do exemplo 
- apenas mn estado "permanente" po
de ser obtido na Safda, ou seja: "alta" 
ou em "I" ... Quern quiser mais deta
lhes sobre o comportamento de um 
bloco MONO-ESTAVEL, deve re
correr i\ jli distante "Aula" sobre o In
tegrado 555, nessa fun~ao (ABC n!:! 
17). 

- FIG. ll - MONO-ESTA VEIS COM 
GATES C.MOS - As estruturas tfpi
cas de MONO-ESTAVEIS, com ga
tes C.MOS comuns, estao na figura, 
em seus dois diagramas Msicos ... Em 
l l-A com gates NOR de duas Entra
das cada (metade de um 4001, por 
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I 

' 
--~_.-----..... ., _______ s ~ 

1--r-l 

Fig.11 

exemplo) e em ll-B com gates 
NAND, tamMm de 2 Entradas cada 
(metade de um 4011. .. ). No caso 
l l-A, a Safda S, em "repouso", en
contra-se "baixa" (em "O"), mas apli
cando-se um breve pulso "alto" (" l ") 
na Entrada E, a Safda sobe para "I" e 
assim flea, por um Tempo dependente 
dos valores de Ce R ... No caso l l-B 
as polaridades ou nfveis se invertem, 
com a Safda (normalmente em "l") 
indo a "0" (por um Tempo determina
do por RC. .. ) a partir do comando da
do por um pulso tamMm "0" na En
trada. .• Notar que a mudan~a inicial do 
estado na Safda (momentos D) ocor
rem no exato instante da transi,;ao 
(baixo/alto ou alto/baixo, dependendo 
do caso) inicial do pulso aplicado i\ 
Entrada. Notem (e isso e importante. .. ) 
que em nenhum dos casos a ~ 
do estado "provis6rio" obtido na Saf
da depende da dur~ao do pulso apli
cado i\ Entrada... Nao importa se o 
pulso na Entrada for muitfssimo breve, 
ou ate muito mais longo do que o obti
do na Safda, este serli sempre apenas 

dependendo dos valores de R e de C .•. ! 
Observem ainda que se o capacitor C 
for um eletrolftico (polarizado), os 
diagramas mostram a polaridade dos 
seus terminais, a ser respeitada... Em 
qualquer dos casos, o tempo final T e 
determinado pela f6rmula: 

l,4x Rx C 
T=----

2 

Onde T e o tempo, em segundos, R e o 
valor do resistor, em megolnns, e C o 
valor do capacitor, em microfarad& va
mos a um exemplo pratico, consideran
do (em qualquer dos dois exemplos ••. ) 
que R vale IM5 e C vale lOu .•. 

T= 
1,4 x 1,5 x IO 

2 

21 
T=-

2 

T = 10,5 segundos 

..---------------1+ Fig.to 

l~ ____ r 
I- T ----4 

MONO-ESTAVEL 

Assim, com os valores exemplificados, 
nao importa se o pulso de Entrada durar 
uma f~ao de segundo, ou mesmo vli
rios minutos, na Safda teremos sempre 
uma "memo~ao" de pouco mais de 
IO segundos. Calculando conveniente
mente OS valores de R e de C, nao e 
diffcil obter-se na Safda S "dur~oes" 
desde fra~oes de segundo (microsegun
dos), ate horas, com o que podemos 
condicionar facilmente por quanto tem
po o bloco se "lembrara" do dfgito a ele 
aplicado durante o comando ... ! 
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ALGUMAS EXPERl~NCIAS 
E COMPROVACOES ... 

Quern tern uma matriz de contatos 
(proto-bomd), cuja utiliz~ao priitica jlf 
foi ensinada em .. Aula" ant.erior do 
ABC, podera realizar facilment.e, sem 
solda, e com pleno reaproveitamento 
dos component.es, diversas EXPE
RI~NCIAS com ASTAVEIS, B1-
ESTAVEIS e MONO-ESTAVEIS, to
das descritas apenas em "esquema", nas 
pr6ximas figuras ... 0 mat.erial necess4-
rio (al6m da 6bvia matriz de contatos), 6 
o seguint.e: 

• 1 - Int.egrado C.MOS 4011 
• 1 - Int.egrado C.MOS 4001 
• 2 - LEDs comuns, vermelhos, re-

dondos, 5 mm 
• 2 - Resistores lOOK x l/4W 
• 1 - Resistor 1M5 x l/4W 
• 1 - Resistor 3M9 x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli6st.er) 100n 
• 1 - Capacitor (eletrolftico) lOu x 

16V 

• - ALIMENT A<;AO - De 5 a 
15V, por pilbas, bat.eria OU fon
t.e. Na pratica, 4 pilhas peque
nas, num suport.e (totalizando 
6V), ou uma bat.eriazinha de 
9V (com o respectivo "clip"), 
serviriio perfeitament.e ... 

- FIG. 12 - (EXPERIENCIA) -
ASTA VEL - Mont.e o circuito, no 
proto-bom:d, de acordo com o esque
ma, ligue a alimen~ao e verifique o 
funcionamento, que mostrara ambos 
os LEDs piscando alt.ernadament.e, 
numa Frequencia de aproximadament.e 
l,8Hz (quase duas alt.ernancias por se
gundo ... ). Se quiser, experiment.e mu
dar os valores de R e/ ou de C, obser
varido o que tais alt.er~oes "fazem" 
com a Frequencia de alt.ernancia na 
ilu~ dos LEDs... Procure, 
tambem, descobrir "o que" OS gat.es 
delimitados pelos pinos 8-9-10 e 
11-12-13 estao "fazendo" no circuito 
Glf que no diagrama Msico do ASTA
VEL - fig. 4), tais gat.es nao estao pre
sent.es. .. ). 

- FIG. 13 - (EXPER~NCIA) - BI
FSrA VEL - Com o circuito jlf esta
belecido sobre a matriz de contatos, li
gue a alimentaQio e verifique que um 
dos LEDs acende. .. Raciocine a res
peito (por que apenas 1Dll dos LEDs 
acende...1). Ligue, por um momento, 
El, e depois E2, A linha do posilivoda 
alimental;;Ao (lembrando que nonnal
ment.e ambas as Entradas estao "bai-

5-15V 

+ 
<§D 

A LED2 

t> 

2 

1001<.Cl. 

100n F • 1,8Hz 

© 

EXPERIENCIA - ASTAVEL Fig.12 

EXPERIENCIA + 81- ESTAVEL 

El (MEMORIAi 5-15V 

3 51 

@) 
LED2 

S2 

7 

F'ig.13 

Fig.14 
EXPERIENCIA - MONOESTAVEL 

...------------------+ 

100K!l 

xas" ou em "O", e com as sugeridas li
g~oes, cada uma 6 levada a "l " ... ). 
Verif1que o que acont.ece com os 
LEDs... Experiment.e tambem o cir
cuito com ambos os LEDs "inverti
dos" (catodos ligados aos pinos 10-11 
do Integrado 4001 e anodos, reunidos, 

5-15V 

® 
1 SEGUNDO 
POR 1,1F 

Jl 
LED 

\\ 10 
SEGUNDOS 

ligados A linha do pomiYo da alimen
ta<;ao ... Repita a conexiio de El e de
pois de E2, momentaneamente, A linha 
do positiw. verificando os resultados 
disso nos LEDs ... Substitua o 4001 
por um 4011 e ref~ as sequencias de 
Experencias... Observe os resultados, 
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e compare-os, A luz das Tabelas Ver
dade dos gak:8 contidos nesses dois 
Integrados ou raciocinando quanto ao 
que jii foi explicado sobre os B1-
EiT A VEIS, na presente "Aula". Ob
serve a fl.U'l9aO dos gates "extras" 
( que, na verdade, nao fazem parte da 
estrutura Msica do BI-ESTA VEL ... ) 
delimitados pelos pinos 8-9-10 e 
11-12-13 ... 

- FlG. 14 - (EXPER~NCIA) - MO
NO-ESTA. VEL - F~a a montagem 
do circuito experimental no proto
boan:I (matriz de contatos), com 
atem;ao para a polaridade do c3pacitor 
eletroJitico ..• Note que, ao ser inicial
mente ,::nergizado ~ circuit0, o LED 
nao aoende ... Por que ••• ? Fru;:a um bre-
ve contato do ponto El (entrada <le 

:::om a linha do positive da 
alirnentru;:ao ... Note o imedi.ato acen-
dimento do LED e conte o Ter::-.po ce 
acendimento, confrontando-o com o 
e11ent1..1.al resultado "matematieo" da 
f6rmula ja dada. .. Repita o coma.rnlo 
de jisparo varias ve:res, ccnt::u:,do '! 

an-Jtando os Tempos, verific~mdo a 
''ctJn,:,t:incia" desse pa,funetro ••. fxpe, 
rim,~nk: '',~'.:ucar" o ponto El ligc1Jo ao 
I'o:ll!litivo e verific; tJ! o que ocorre com 
o do \i0NO-ESTAVEL, 
m,,nito, J.tiv pefo acendiment0 :Jo 
LED.,, "in\<!rta" ligand0 ,,e,1 
,;:ati.)do p(J1011 do ,!()(11 e seu ,uiodo 
i lh1;-"2 Jo positivn {1.!i~1enta~f,J1 f•)-.. 

~ugcridas e .~f:IJ F! 

[::;,:-;cubrct u0 ··;ue?' .. 
' · OS garu; ,~e-

8-9- • ; 
capaci!Gt ,Jr , 

outrO$t, ,_~f: valor:-::;s .~i
yual :i influi'-n.:L1 

de rr,,,di"ka~oes hos T2,npos ''irds 
lo \l'~t-:O-FSTA VfL.,. 

i,1A ?ROXIMA "AULA" ... 

:-.:fo pefcam a pr6'CilTJa "Aula" c!o 
i\BC \ ELETRONICA, encartada 

mes que vem ... Veremos 
ma.is nt,.,m .. >tk><:, da "familia" C.MOS, 
inclusive os que contem gates com dife
rent';!S ;:n1meros de Eritradas (e at~ com 
diferentes funi;oes l6gicas, Jentro de um 
s6 CJ.). Estudaremos tarnbem um Inte
gndo C.MOS com fun..;ao Schmitt 
Trigger, suas aplicru;:oes praticas e cir
cuitagens tfpicas ... 

Teoria, Experiencias e Pratica, tudo 
reurtldo - como sempre - numa Li~ao 
clara e objetiva, dando sequllncia ao as
sunto INTEGRADOS DIGITAIS, no 
qual, logo, logo, Vif..es todos estarao 
"cobras" ... 

EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICA<;;OESt 
SEGURAN<;;A E INFORMATICA 

• BLOQUEADOR PROGRAMAVEL UNIVERSAL 
DC/MF· D-69 •••••••••.•• USS 92.50 

• SENSOR ATIVO INFRA•VERMELHO 
2' VERSAO 050-2 • • • USS 39.50 
3e VERSAO 050-3 • , US$ 42.50 

OMUTADOR AUTOMATi~O FONE-FAX 11
-·· 
ERENCIAOOR OE LINHA- D-43- PLUS •••••••• US$ 228.00 
LOQUEADOR OE CHAMAOAS A COBRAR 
IN\-BLOCK ace· 0-65 ...••.....•.•••••• US$ 31,00 

• SCANFAX D-66 -INTERFACE OE COMUNICA(;AO 
FAX•MICRO •••• , •••••••••••.•••••.••• US$ 84.00 

<> 01SCADORA INTELlGEN"fE PA;:;A SISTEMA 
OE ALARME 0-63 • • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 96.60 

• CAMPAINHA rELEFONICA "/'SUAL E 
SON1)RA • D-8 • , • , ••.• , ••••• , . , ••. , • • • USS 43.00 

•1/\RFJO: 
(:1,i!AflK ELET?..C(;MI., L •ii;\. 

~l'AC/IO()E 
ASS.:;TtNCiA f~CNlCA: 
OECIBEL iNO. E COM. L TOA. 

--CfP 
, Sik Paulo· '.3P 

'~+"46-6 ;-:,:CJ°'F>S: {[Ji ~J 916-0722}916-013,3 
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JOGUINHO DE ''CARA OU COROA'' 
···· ·· •teM CIMA.. oA DESCe,cio Dbs A 

BLOCOS DiGITAIS, 'QENTROJ.>OGFHJP 
FJCAMENTE O ASTAVS. TIPO ~C . . ... • 
f;HUNQUEBINHO OE hEAUZA9'~ MUrfO f:'IA: . 
t,SAl)O COMO EFeTIVO .JOGUINHO. "PC) 
TAOS GAMES QUE PECAJl!'I/UMA u . . ... 

, SORTE .... ! PARALELAMENTE, 0 LEfTORl"'AI.,~ .... 
NIOADE OE APRENDER .F~ (E U:SAN~;;l). 
PARTE DOS CONCEJTOS TcORICOS REOENTEfJIEIIT 
"#\ULA$,., ·CONFORME i COSTUME HQ ABC DA . . 

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMA
TICO DO CIRCUITO - Poderlamos 
ter desenvolvido o arranjo a partir de 
Integrados C.MOS, nos "confonnes" 
da "Aula" te6rica apresentada na pre
sente "Li~ao" ... Entretanto, para que o 
Leitor/"Aluno" possa melhor "ver e 
perceber" cada fase dinfunica do pro
cesso ( com isso aprendendo ma:is a 
respeito ••. ), optamos por um circuito 
com componentes discretos, baseado 
em transfstores bipolares comuns 
(al6m do que, em circuitos assim sim
ples, a ut:ilizru,;ao de discretos reduz o 
custo geral - coisa que, a prop6sito, 
Diio acontece nos circuitos ma:is com
plexos ... ). 0 arranjo nao passa de um 
(ja estudado ••. ) ASTA VEL, montado 
com 2 transfstores BC548, bipolares, 
comuns, na interliga<;iio "cruzada" 
(Entrada com Safda e vice-versa. .. ), no 
qual a carga de ooJetor de cada um dos 
BC548 6 formada por um LED indi
cador, protegido ( e tambem os pr6-
prios transfstores •.. ) pela presen~ de 
um resistor limitador de Corrente no 
valor de 220R ••• A Frequencia (nao 
muito baixa, de modo que nao se possa 
"acompanhar com o olho" a altemiln
cia lurninosa dos LEDs) ~ basicamente 

determinada pelos valores dos capaci
tores (22n) e resistores (47K). Obser
vem, entretanto, que ambos os resisto
res encarregados, diretamente, da po
l~ao de base dos transfstores, en
contram-se, em repouso, bloqueados 
com relru;ao A linha do positivo da aJi
men~ao, pela presen~ "no cami
nho", de um interroptor de pressao 
Nonnalmente Aberto (push-button de 
"jogar" .•• ). Dessa fonna, mesmo liga
da a alimenta~o geral (que fica em 

6V 

6V, 4 pilhas pequenas, sob baixfssimo 
consumo m6dio ... ), o AST A VEL nlio 
pode oscilar ... Nessa condic;:ao previa, 
apenas um dos dois transl.Stores "con
segue" ligar, ficando o outro, "corta
do" .•. Qual transistor "liga" e qual 
"corta", e uma questao aleat6ria, de
pendente de caracterfsticas individuais 
de ganho, tolerancia dos componentes, 
etc., e nao vem ao caso ... 0 im}X)rtante 
~ que, pressionando-se o botao de "jo
gar", a polarizru;ao plena oferecida as 
bases dos transfstores, imediatamente 
coloca o oscilador em ru;lio real .. Du
rante tal condii;lio, ambos os LEDs al
temam seu acendimento/apagamento, 
numa velocidade tao grande (para o 
nosso limitado e relativamente lento 
sentido de visao ••• ) que "pareccm". 
ambos, acesos simultaneamente ... Li
bera.do o pwm-:button, contudo, o 
LED que efetivamente se eooontrava 
aceso naquele instante, resta ligado (o 
"outro" LED, obviamente, apaga
do ... ). Simplesmente nao ha como "a-

Fig.I 



APARENCIA Sl\180LO 

TRANS!STOAES 

C 

"" 
,!//11 

!!)IJ 
EB C 

BC548 
~ 

E 

LEDs 

Fig.2 

companhar" ou tendenciar o resultado, 
principalmente devido a alta velocida
de de altemancia entre os ditos 
LEDs. •• 0 "resultado do sorteio", na 
pnmca aleat6rio, sera pois O corres
pondente ao LED que ficar aa:so ao 
ser liberado o push-button, sem deixar 
margem a duvidas, e inibindo qualquer 
tentativa de "fajutar" o dito resulta
do ... ! 

- FIG. 2 - PRINCIPAIS COMPO
NENTES DA MONfAGEM - Como 
e norma nas "Aulas" Praticas do ABC 
DA ELETRONICA, "damos um boi" 
especial aos novatos, "mastigando" a 
aparencia, pinagem e sfmbolos dos 
componentes ativos ou polarizados, de 
modo que ninguem possa "alegar des
conhccimento" (embora j~ estivesse 
mais do que "na hora" de todos V oces 
terem decorado ta.is paran1etros ele
mentares, quanto i\ maioria dos com
ponentes mais usados ... ). Assim, a fi
gura mostra, em detalhes, os transfsto
res e LEDs, lembrando que nos pri
rrieiros, a referencia para identificru;:ao 
dos tenninais e o seu lado "cha to", 
enquanto que nos segundos, o pequeno 
chanfro lateral (indicado pela setinha) 
e que ajuda a identificar as "pernas" .•• 

- FIG. 3 ,. LAY our DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPEciFICO - A pla
quinha espedfica de Impresso tern um 
padrao cobreado muito simples, mos
trado em tamanho natural na figura. .• 
A trru;:agem pode ser realizada tanto 
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com tinta (caneta) acido-resistente, 
quanto com decalques especiais (re
comendan10s a segunda o~lio ••• ), de
vendo o Leitor/" Aluno" conferir bem 
o padrao, ao final, corrigindo even
tuais erros, falhas ou "curtos" entre 
ilhas e pistas... Quem s6 agora esta 
"chegando a Escola", nao sabe as tec
nicas elementares de conf~iio de um 
Circuito Impresso, tern que recorrer As 
"Aulas" anteriores do ABC DA 
ELETRONICA (que antes saia em 
Revista "independente") e a exempla
res atrasados de APE, ambos esses 
subsfdios ainda disponiveis, na fo1ma 
de cole<;:oes OU numeros avulsos, que 
podem ser pedidos pelo Correio a Edi
tora, via Cupom espec!fico que V oces 
encontram por af, em outra pagina da 
Revista. .. 

- FIG. 4 - "CHAPEADO" DA MON
TAGEM - Agora vista pela face niio 
cobreada (na figura anterior, o Im
presso era visto pelo lado do cobre ... ), 
a placa mostra em estiliz3\;6es claras e 
precisas, as posi~oes, codigos, vaJores 
e demais dados important.es, todos os 
pdncipais componentes (s6 nao estao 
la, OS LEDs, 0 push-button e as pi
lhas ••• ). Aten,;iio aos transfstores, que 
oio podem ser colocados/soldados in
vertidos, observando que o BC548 da 
esquerda flea com seu !ado "chato" 
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voltado para a borda inferior da placa, 
enquanto que o da direita tern o dito 
lado cha to virado para a regiao central 
da plaqUD1ha ("apontando" para o ca
pacitor de 22n da direita. .. ). Quanto 
aos resistores, notar que os dois colo
cados junto as laterais da placa, verti
calmente, siio os de 220R, enquanto 
que os quatro centralizados no Im
presso, siio de 47K ... Tudo muito sim
ples, exigindo ~ cbro, a "velha" dose 
de aten~ao ••. Conferir ao final os valo
res e posii;:oes, verificando tam~m o 
estado dos pontos de solda, pela face 
cobreada, s6 entiio cortando as sobras 
das "pernas" dos componentes ... 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Depois de colocados e 
soldados os componentes que ficam 
sabre a placa, resta fazer as ligru;:oes 
<las pei;as "extemas" (LEDs, push
button e alimentru;:ao ... ), cujas co
nexoes encontram-se detalhadas na fi
gura... Atem.;ao A identificru;:ao dos 
temtlnais dos LEDs (rever fig. 2, se 
preciso"") com relru;:ao a'> respectivas 
ilhas na placa. Observar tam~m a po
laridade da alimenta..;ao (fro vmmeiho 
~ o positive, fio preto o oegativo), com 
a jnterveniencia da chave .. liga-desli
ga"' no fio do positivo. Observar a li
g3\;ao ( nao polarizada) do interruptor 
de pressao, por um par de fios finos 
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47EEL'ffEA 
~ PROMOCiiO 

DE 
APARELHOS TELEFONICOS 

I PRECOS DIRETO DA FABRICA! 

TUOO PARA TELEFONES 
CABOS • PLUGUES 

E ACESSORIOS EM GERAL 

COMPLETOS SISTEMAS 
DE ALARMES 

• SIRENE 
• SENSOR 
• CENTRAL 

CONSERTAMOS: ! 

• FAX 
• SECRETARIA ELETRONICA 
• TELEFONES SEM FIO 

STEELBEK 
Rua Vit6ria, 350 - Santa lfigenia 
Sao Paulo - SP CEP 01210-000 
Fone: (011) 223-3133 
Fax: (011} 223-3919 

~-·,c.-,_ --
PLACAS DE 

CIRCUITO IMPRESSO 

Agora voce ja pode transferir p/placa de 
circuito impresso qualquer tragado de 

livros, revistas, ou por computador 
em 40 minutos. 

Com nosso curso, voce recebe um kit 
com todo material fotoqurmico para se 

tornar um profissional em transferencia 
direta. Faga placas com aparencia 
profissional! Face simples, dupla, 
estanhamento de trilhas, S.M.D. 

Metodo utilizado nos E.U.A. e Europa, 
possibilita a confecgao cle prot6tipos 
com rapidez e permite prodw;ao em 

serie, a baixo custo. 
Simplicidade e perfeic,:ao! 

I MONTE SUA PR6PRIA EM PRESA! j 

PRE<;::O PROMOCIONAL. 

TECNOTRACE 
Fone: (011) 405-1169 

PRAT/CA - JOGUINHO DE CARA OU COROA 

aos pontos "B" ••. Tanto LEDs quanto 
push-butlon, dependendo unicarnente 
do tipo e das dimensoes da caixa final 
escolhida para o circuito, podern ser 
ligados diretamente ou atrav6s de fios 
no necessruio compriment.o, 1 placa. •• 

••••• 
Ainda antes de "encaixar" o circuite, 

o conjunto pode ser testado, colocaI1-
do-se as pilhas no suporte, ligando-se o 
interruptor geral. .. Um LED deve acen
der (nao importa qual. .. ), ficando o ou
tro apagado (se nenhum LED acender, 
ou se arnbos acenderern, ha algo errado, 
e a montagem deve ser re-conferida, 
passo a passo, ponto a ponto, corrigin
do-se eventuais inversoes, "curtos", 
maus contatos, etc.). 

Pressionando-se o push-button, arn
bos os LEDs parecerao ace.sos (enquan
to o botao estiver prernido •.• ), e, ao ser 
Iiberado o botao, de novo apenas wn 
LED rest.am aceso, indicando aleateria
mente o resultado do "lan.,garnente da 
moeda" (CARA ou COROA, ou 
VERMELHO ou VERDE, pelas pr6-
prias cores dos LEDs envolvidos ... ). 

Experimentando vruias vezes (pelo 
rnenos urnas 20 ... ) sera possfvel verificar 
que as chances de "dar CARA" ou "dar 
COROA", sao, rnatematicamente, iguais 
(5091: cada. .• ), conforme conv6m a um 
sorteio honesto .•• 

0 Leitorr'Aluno" pode, entao, pas
sar ao acabamente da montagern ••• 

••••• 
- FIG. 6 - A CAIXA E O ACABA

MENTO - 0 lay out sugerido para o 
"jeitao" final do CARA OU COROA 
mostra apenas urna das vruias posSibi
lidades, que ficam a cargo do gosto e 
da criatividade do Leitorr'Aluno" ... A 
dispos~ao mais elementar e simples, 
contudo, quase sempre da os melhores 
resultados visuais e praticos... Para 
tanto, basta posicionar os dois LEDs 
em faros feitos no painel principal, 

Fig.6 

guardando, de preferencia,. o pr6prio 
afastamento natural com que sao sol
dados a placa... O botiio de "jogar" 
pode ficar urn pouco recuado com re~ 
~ao aos LEDs, facilitando a visuali
~iio por parte de quem esM "jogan
do" ... O interrupter geral, para "nao 
atrapalhar'' o visual do painel princi
pal, pode ficar nurna das laterais da 
caixa. .. 

••••• 

'~ ·.. . ae PflCAS 
(F?RAllCA DA ~AULA"' nt 22) 

• 2 - Transl'steres BC548 ou equiva
lente (for-;osamente dois 
transfsteres id&lticos, no caso 
de equivalencias ••• ) 

• 1 - LED vennellio, redondo, 5 mm 
• 1 - LED verde, redondo, 5 mm 
• 2 - Resistores 220R x l/4W 
• 4 - Resistores 47K x l/4W 
• 2 - Capaciteres (poli6ster) 22n 
• 1 - Placa de Circuite Impresso es

pecffica para a montagem (3,2 
X 3,2 cm.) 

• 1 - Interrupter simples (chave 
H-H mini) 

• 1 - Interrupter de pressao (push-
button) tipo Normalrnente 
Aberto 

• 1 - Suporte para 4 pilhas pequenas 
• - Fio e solda para as lig~oes 

DIVERSOS/OPCIONAJS 

• 4 - Pilhas pequenas de 1,5V cada, 
para a alirnen~iio 

• 1 - Caixinha para abrigar o circui
te. Medidas mfnimas em tomo 
de 7,0 x 4,0 x 4,0 cm. 

• - Parafusos e porcas para fi. 
x~Oesdiversas 

• - Caracteres adesivos, decalca
veis ou transfedveis, para mar
cai;ao extema da caixa. 

I 
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TECNICD 
Aqi.11 do respondld■a ao cart.us dos Leltores, tratando excluslvamente 
de dllvldas cu quest6es quanta aos projetos publlcados em A.P.E. As 
carias oorio reapondldas por ordem de chegads e de lmportsncla, re&
peltando o espa~o destlnado a est.a S~io. Tambem no benvindas cafa 

taa com sugestoes e cola~oes (lde!as, circultos, "dicas", etc,) que, 
dM1ro do possive!, 'SeraO publlcadas, aqui ou em outra Seyio t.s.:,«;ai~ 
cs. 0 c!1terio de resposta ou publl~o, contudo, perttH"lte :.mlcam~nta 
a Edttom de A.P .E., resguardando o iniersssis fc~'ill doA L-ei!tc.r-.e~ e as 
~a® es~o editorial. Es,~vam para: 

"Comtio T knlco'', 
A/C X.<\PAOM EDITORA, .:mHRIBUIDORA i: PROPAGANDA LTDA, 

Rua General Osorio, 157 - CEP0121J..001 ~ Sao Pauk?"SP 

"Montei a FONTE REGULAVEL l::S
TABILIZ4.DA l'/LABORATORJO 
(FREL), cujo projeto saiu em /-1PE n!? 
51, pois me pareceu um projeto bom, 
·tail- Acredito qv..e redizei minha mon
tagem bem direitinho, de acordo com as 
recomendaroes_ £ntretanto, nfio consi
go regulnr a voltagem do circuito...! 
Procurei por soldas imperfeitas, troquei 
o integrado LM317f e_ nada-1 Ter.do 
analisado todas as possibilidades de er
ro, minha safda foi recorrer ao COR
RE/0 TECNICO--_ Sertl que Voces po
dem me dar uma ajuda no meu proble
ma_?" - Alexandre dos Santos - Siio 
Paulo- SP 

Nao consta algun1 erro no projeto ou 
nos seus diagramas e ilustrai;oes que sai
ram na descric;lio da montagem, em APE 
51, Alex ••. ! 0 prot6tipo que temos em 
nosso Laborat6rio (aquele mesmo cuja 
placa V ~ ve, fotografada, na capa e na 
piigina 16 de APE 51. •• ) estii funcionan
do perfeitamente, sem problemas de 
ajuste da Tensiio .•. Vamos, entiio, a um 
breve "roteiro" quanto a pontos de pes
quisa de defeito, que talvez V ~ nlio 
tenha verificado ( e onde pode estar o 
problema. •• ). 
- Verifique a Tensiio real de seconduio 

do trafo utilizado ( com os respectivos 
fios deltigadns da placa. .. ), usando um 
multfmetro chaveado para "ler'' C.A., 
e verificando se, entre os fios extre
mos do dito enrolamento (notar que o 
fio ocotral do scaJDdafrifl NAO deve 
ser utilizado ... ) hii os esperados 18 
VCA, comprovando, ~. nao s6 os 
panimetros eMtricos, como tambc5m o 
pr6prio funcionamento do tal compo
nente... A proveite para verificar as 
conexOes A chave "110-220" que, se 
forem invertidas, poderio modificar 
substancialmente a real Tensfio de ac--

condariu do trafo, i'1v'.tlidai,do o fun
cionamento do circn.iro ... 

- Observe as !igai;if....s aos terniina.is do 
potenciometro, onde qualquer in
versiio OU deficiencia tambem invali-0 

darii o controle da Tenslio de Safda. .. 
- Note (fig. A) que as conexoes entre os 

pontos "E-A-S" da placa do L"Tipres
so, e o Integrado LM3 l TT sao "cru
zadas'", niio "obedocendo" 11 natural 
"ordem" ou clisposic;ao dos tenninais 
do dito Integrado ... Qualquer inversao 
nessas liga.;6es tambem invalidarii o 
funcionamento do circuito - alem de -
provavelmente - causar danos perrna
nentes ao LM3171)! 

- Finalmente, obtenha a certeza de que o 
Integrado e mesmo um autentico 
LM31 TT (National ou equivalente ... ). 
Infeliz,"Ilente Gii constatamos isso mais 
de uma vez, nos ultimos tempos._) 
proliferam componentes "carimbados" 
no mercado, num descarada fraude 
contra o consumidor .. .! Simplesmente, 
alguns indivfduos inescrupulosos, pe
gam um componente que extemamen
te "parece" com outro ( este ultimo, 
mais procurado, mais caro e mais raro 
no mercado ••. ), removem sua mar
cac;ao de c6digo original e "carimbam" 
(atraves de cuidadosas tecnicas de 
silk-screen. .. ) um novo e falso c6digo 
de identificac;ao ••. E triste, mas e real, 
essa possibilidade! 

••••• 
"Estou acompanhando com grande inte
resse a nova Ser;iio, ABC DO PC (IN
FOR,'vfAT/CA PRAT/CA), que vem 
atender aos meus interesses particula.res, 
e acredito, tam.Mm deve estar agradan
do a mi/hares de Leitores "ligados'' i} 
tlrea da computQfiio, e que pretendem 
entender melhor seus micros- Espero, 
sinceramento, que o dito ABC DO PC 

nao tenha ''vida curkl' ( a/Ms, gostarla 
mesmo qUe a Ser;lio se transforma.sse 
numa Revista ~). Tenho, 
por!m, algumas questoes a respeito: 

- Acredito que houve algwna confusiio 
no texto ABC DO PC (2'! Parte) publi
catio em APE n9 53, j,1 que nos itens 
finais ("DJCAS' e "O QUE F.:STA 
FARA PINT.AR NO ABC DO PC') 
n:io cor.segui compreender bem a 
0 F!'tiStt;ri/t de temo/\! e ass·untos, sern ne-
nnu.fn avzso .. ~. 
Outru coisa: na partc direila do q:w, 
dro 3 (p{~!:> 4S) do -~q i-'at1.e do AllC., 
DO t>C ' ~?En! 54), ondc I demons• 
trada !Jtn[: 31.1€-~;I etn bbiilrio, Jui duas 
indlr-a;Ot·s ( co,nentlfrios) inerentcs ao 
1.dga?isn~b "!'\ ~eru}o r.._{iit" Uli1✓..i de/a; 
r~:'irrn.a sr:.:,- '''o s{,nh,-:.,lo d~ valar tnais a./,,, 
td', e a o,ttra, ''o slmbolo de nu:is bai• 
.X"O va.!t•r'1 

",;, l\'li.{, hti l.u--rt...a contra-til~·,1o 
af, ja qu,:: ambos os cmnent!m:os refe., 
rer,;--se ac. mesmo algarismo biniirio-''' 

Vo mais, recfinrw que a Seriio esta 6ti
ma e que , na minh,,1 opiniao - deve se
guir por essf' exato caminho (Voces, de 
APE, sempre conseguem nos surpreen
der agradavelmente, com novidadcs v.1-
lidas e interessantes, parece que "adivi
nh.ando" os pensamentos da "turma" _) 
• Denu'Jstenes R. da Silva - Ribeiriio 
Preto- SP 

Primeiramente, Dem6stenes, agradece
mos pelas elogiosas palavras quanto a 
Segiio ABC DO PC (quern nao gosta de 
elogios, e um mentiroso ou um baba
ca. .. ) que muito incentivam o nos&<> tra
balho! Na verdade, nao se trata de ne
nhuma "adivinhac;iio"... Simplesmente 
estamos sempre atentos as sugestoes, 
reivindicac;oes e ideias propostas por 
VOCES, nossos assfduos Leitores, nas 

LM317-T 

FRB. 

A =NUSTE 
E = ENTRADA 
S =SADA 
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suas Cartas! Qualqucr coiaa que, ao Ion
go do tenllX), seja DIDito solicitada, por 
um considentvel n4me,:o de Leitores. 
obrJptoriamente entra na nossa pauta 
de projetos Editoriais, eventualmente 
resultando nurna nova S~, ou urn re
direclonamento de alguma Se.c;ao jli. 
existente ••• Essa 6 - simplesmente - a fi
losofia de APE (que nao vai mudar, en
quanto a presente Equipe de criadores 
.. der as cartas" por aqui. •. ). Agora as 
respostas As suas questoes: 

- Quanto ao "embananamento" do texto 
nas pliginas 40-41 de APE n<? 53 (dois 
dltimos blocos do ABC DO PC - 2~ 
Parte), Voce esti "forrado" de raziio 
na sua reclamru;ii.o! Foi realmente th'T; 

festival de "cagadas" tao grande, que 
em qualquer Editora onde c Diretor de 
Arte nio 6 um dos s6cios da firma, re
sulta..ria na sua demissii.o imediata, ou 
entiio num castigo do tipo "escrever 
15.000 vezes, no quadro negro, nunca 
mais empastelarei o texto na ioonta
gem da Revista... ", aJ~m de ficar ajoe
Ihado sobre griios de milho por uns 10 
dias... Observe que, em APE n'.' 54, 
pli.g. 45, saiu uma completa ERR AT A 
a respeito, com a re-publica<;iio do 
texto anterionnente "bagW19ado", de 
motlo que Voce e os demais Leitores 
atentos pudessem - finalmente - en
tender o que o Redator quis du.er (e os 
diagramadores niio deixaram ••• ). A 
prop6sito, os Leitores (iguais a Voce, 
Demo .•• ) tipo "olho de .iguia", terao 
percebido, na pr6pria ERRATA men
cionada, uma outra "defecadinha", j~ 
que seu texto de entrada faz mem;:iio 
as "pliginas 41 e 42 de APE n~ 53", 
quando - na verdade - a referencia 
deviam ser "pliginas 40 e 41" ... (N6s, 
da Cria~ao, estamos considerando se
riamente a amplia¢o do castigo ima
ginado anterionuente, talvez para exe
cu~o surrmria ou coisa assim ... ). 

- Quanto 11 aparente incoerencia de 
"chamar" o algarismo binario "1", si
multaneamente de "sfmbolo de valor 
mais alto" e "s!mbolo de valor mais 
baixo", e facilmente expliciivel se 
Voce lembrar que em nenhum dos dois 
sistemas (decimal ou binmo), o re
ro ("O") ~ um sfmbolo de valorl O zero 
significa exatamente Dada, ou seja: um 
nlo valor ... Dessa forma,, na notru;ao 
decimal, enquanto que o sfmbolo indi
vidual (algarismo) de maior valor e o 
.. 9"' 0 de menor valor e O " 1" ( e llaO 0 

"zero" ... ). Seguindo esse racioclnio, na 
not31:riio binaria, o sfmbolo cu algaris
mo "l" e, ao me8100 tempo o indivi
dual representador do "maioc Vl!WI.-'' e 
do "meoor valor", exatamente porque 
existe 8peoall um s(mbolo com valor ( o 
proprio .. 1"). Va.mos seguir um pouco 
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no raciocfnio, para defmir bem esses 
conceitos: embora costumemos refe
renciar "nosso" costumeiro sistema 
decimal (que usa "nove" algarismos ou 
sl'.mbolos com valor, e "um" sem va
Jor) com os 10 dedos que temos ( cinco 
cm cada mao, para quern nenhum lhes 
falta. •• ), na verdade poderfamos contar 
e "fazer contas" com os dedos, muito 
hem. se tivessemos "nove" dedos, ja 
que o "zero" (um niio valor), seria re
presentado - no caso - por ambas as 
maos "fechadas" (sem nenhum dos 
dedos se "apresentando")! Se "-,iv&
semos" num sistema binario, e tives
semos apenas um dedo, da mesma 
fonna nos darfamos muito hem nas 
contagens "manuais", uma vez que 
com o dito unico dedo "levantado", 
representarfornos o algarismo "1 ", e 
com o tal dedo solitario "recolhido", 
indicarfamos o "zero"... Percebeu ••• ? 
Voce mesmo (e mais metade da huma
nidade ... ) tem, no corpo, uma ex
crescencia dnica, solitaria, que pode 
ate ser usada para "contar em binmo" 
(1~ cerca de um palmo pra baixo do 
umbigo ... ), e oom represent~oes bas
tante 16gicas: "levantado" vale "1 ", e 
"arriado" vale "zero" •.• Experimen
te ... 

••••• 
"Sou Leitor asstduo do ABC DA ELE
TR6NJCA, e acho a Revisw fa11tastica, 
com a quol tenho aprendido muito ... Te
nho algurnas d(iFidas e consultas: e 
possfvel au:nien:ar a Pot/nqi,a de um 
SCR ou TRJAC simplesmente "enjUei
rando-os" ( como fazemos com transfsto
res ... ) __ , Uutra ,::oisa: cowcando-se 2 
pilhas de l,5V em sbie, obtem.os 3,0V_ 
Sabendo que cada pilha tem cerca de 
250m.4, podemos obter uma Corrente de 
500mA do conjunto-'?" - Marcos Ale
xandre C. Cabral - Rio de Janeiro - RJ 

® 

NOTA - Como agora o ABC DA 
ELETR6NICA est.a "dentro" de APE, 
o CORREIO TECNICO, obviamente, 
amplia suas perspectivas, veiculando 
tamb6m as respostas ils eventuais ddvi
das dos Leitores/" AJunos" daquela 
Segiio especffica ..• Mais uma coisa: co
mo temos, no momento, dois importan
tes encartes ou suplementos dentro de 
APE, ambos com o "prenome" ABC, 
usaremos, para "desconfundir'', as se
guintes siglas na identifi~ao coloquial 
das referidas Se96es: 

- ABCDE - para ABC DA ELETRO
NICA 

- ABCPC - para ABC DO PC (IN
FOMATICA PR.A.TICA) 

Essas questoes, mandadas pelo l\1arcos, 
"afligem" ou emba_rru;am muitos dos 
iniciantes, e de vez em quando temos 
que voltar ao assW1to ... Entiio, Ia vai: as 
pilhas apresentam uma Tensao entre 
seus terminais, e possuem uma capaci~ 
dade de Corrente (geralmente propor
cional ao seu tamanho ••• ). Ambas essas 
caracterfsticas si'io tcoricamente fixas 
numa pilha considerada "boa" ... Obser
ve, entao, a fig. B ••• Uma (mica pilha, 
mostra Tensao V e e capaz de fomecer, 
no mmtimo, uma Corrente L.. Se colo
carmos duas pilhas em shic, teremos 
uma Tensiio 2V (duas vezes maior do 
que a oferecida por uma unica pilha. .. ), 
sob uma Corrente mhima de ... I (e nao 
de "2I", como Voce supunha, Marcos!). 
Para obter uma "dobragem" tambem da 
Corrente, temos que recorrer ao "para
lclamento" das pil.has... Assim, para 
conseguir uma Tensii.o equivaiente a 2V 
e uma Corrente iguaJ a 2I, precisa.mos 
orgru.llUU" em paraJcl.c, dois conjuntos 
:erie de 2 pi.!has cada (ver ultimo ftem 
da figura). Observe., entretanto, que es~ 
ta.mos falando dP- alpllcidade maxima de 
fomecimento de Corrente, uma palilme-
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tro inerente i\s proprias pilhas. .. Dentro 
<lesses 1l1llimos nfveis de Corrente 
"puxdveis" das ditas pilhas, nao esque
oer de que, no "fechamento real" de um 
circuito que utilize a Teru;ao e a Corren
te gerada, prevalece a "velha" Lei de 
Ohm, que diz: ••mantendo-se" a RE
SISTENCIA, e dobrando-se a 
TENSAO, dobra tamMm a CORREN
TE" ... Talvez pensando nisso foi que 
Vore achou que sob 3V a Corrente for
neci.da pelas pilhas seria o dobro daquele 
oferecida por uma 6nica pilha, de 
1.,SV ... Essa afirmru;:ao, contudo, s6 e 
v;flida para a atua<;:ao sobre um circuito 
extemo, de RESISTENCIA fixa, e que 
niio demande mais CORRENTE do que 
o maxima "oferecfvel" pelas pilhas. 
conforme explicado ... 

••••• 
"Preciso da orientar;ao tlcnica dopes
soal de APE, para o seguinte problema: 
montei O llVTERCOM (APE n" 3 - pag. 
14 ), e, embora o fundonamento do cir
cuito, em s(, esteja pe,feito, quando co
/,oco a ch.ave "fala-escuta" no circuito, 
aparece um ronco ou microfonia muito 
forte, tornando inintelig(vel a comuni
cai;ao... Comprovei, em experiencias, 
que fazendo as ligai;oes diretas a Entra
da e Safda, do LOCAL para o REMO
TO o funcionamento e pe,feito, porem 
do REMOTO para o LOCAL, ocorre 
forte chiado, e ate a captai;ao de uma 
estai;iio de radio local (baixinlw, porem 
audfvel-). T entei varias coisas, troquei 
a chave, reduzi o comprimento do fi.m.;ao 
no circuito LOCAL, inclusive usando 
cabagem hlindada na.s conexoes intenws 

PACOTES ECON6MICOS 
(ELETR6NICOS) 

VC)Ct PAGA MUJTO 
MENOSCOMOS 

PACOTESl 

CORREIO TECNICO 

FIG.1 
PAG.15 
APE3 

r 

CABO BL!NDAOO 
MONO 

@ 
GSµH VIVO ~ 

AO <11------1......,fYYY'\ I () 1 
CHAVEAMENTO ; RE.,OTO 
E CIRCUITO ,. lOOp T 100p .., 
"'LOCAL" : en 

<]1----.. l----·----~-M_A_L_H_A_; 

'----v---1 
FILTRO A 
ACRESCENTAR 

do LOCAL, porim o problema pennn
nece_ Fico no aguardo das suas ins
trui;oes, mandando um abrai;o para todo 
a Equipe-" - Si/mar Carvalho - Pelotns 
-RS 

Os problemas que Voci\ relata, Silmar, 
sao tfpicos da ocorrencia de fortes cap
ta<;:oes pela cabagem que :leva o sinal, 
entre a esta<;:ao REMOTO ea LOCAL 
(e nesse sentido). TamMm esta se mani
festando, um ganbo de amplifiea<;:ao 
muito elevado, que ajuda a enfatizar tais 
capta~oes ••• Experimente os seguintes 
procedimen tos: 

- Reduza o ganho geral, alterando expe
rimentalmente o valor original do re
sistor de I OOK ( entre os emissores dos 
dois "BD" de Safda, e a base do 
BC549 de Entrada. Experimentalmen
te, substitua o dito resistor por um 
trim-pot de 220K, e ajuste-o ate obter 
uma amplifica<;:ao sem diston,ao, mas 
tambem sem excessos na capta~ao ... 

- Nao adianta usar cabagem blindada s6 
na fia<;:ao do circuito LOCAL. •. E im
portante, no caso, fazer a exteru;ao que 
vai ate o REMOTO tamb6ncom cabo 
blindado mono (pode ser daquele mais 
fininho, cujo custo nao 6 muito eleva
do para a relativamente grande metra
gem exigida. .. ). 

- Alem do cabo blindado entre as es
ta<;:oes (ver fig. D), Voce podera 
acrescentar um pequeno e eficiente 
filtro entre o dito cabo e o chavea
mento no circuito LOCAL (ainda con
fonne a figura D). Observe que o dito 
ftltro deve ter seus tres componentes 
posicionados bem junto a chave ••fa
la-escuta", respeitando-se tamMm as 
identifica<;:oes do ••vivo" e da ••malha" 
do cabo shieldado. 

••••• 
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INFORMATICA PRATICA 8 o ABC do PC! 
6~ 

PARTE 

..,. _______ _, _____ ,,,_ _____ """'""""'"" __ _, ___________ ..,,..,.,. ____________ ,J.,..~ 
! 

tl\lPOATANTES TEMAS PAATICOS SAO ABOROAOOS NOPRESliNTE 
ABC DO PC: OS REQUIS!TOS OE HARDWARE PARA A PERFEIT A 
"FlODAGEM" OE SOFf:WARES ESPECfACOS, QUAts A$ O.UA~Tf.. 
DAOES DE MEM6RJA RAM E CAPACIDAOES DE WINCHESTER MAIS 
CONVENtENTES, COMO".SE "qMOE" A MEM6RtA RAMs.AS VERlfj.. 
CAC0ES QUE O PR6PRJO usuJtRtO PODE FAZER NO SEU HARDE 
,·,!OS SEUS SOFT, OS CUIDADOS "EXTRAS" NO USO E.NA MANU• 
:ENCAO DO PC. E MAIS UN! .. MONTE" OE CO~E(Hcis, INFOR· 
MACOES E DADQS· EXTREMAMENTE VALIDO$ PA!=IA TODO INI· 
CIANTE NAS .. COISAS" DA INFORIIAllCA PRATICA.-

Pelo enonne "retorno", na fonna de 
centenas e rnais CP,Dtenas de cartas en-

' viada<: oelcs Leitores. iS: deu pra sentir 
oue o .~BC DO PC UNFORMA. TICA 
PRA TICA) veio, reahnente, para ficar, 
j:i que a aceit.39ao por parte de todos foi 
total! 

Nao s6 o terna generico em sf, mas 
tambern a fornia, o caminho que esco
!hernos para aborda-lo, foram nitida
rnente aprovados pela grande maioria 
dos Leitores interessados no assunto, 
raz.ao pela qua! flea - a partir de agora -
"institucionalizado" o conteudo meio 
pragrn.itico, porem suficienternente 
abrangente, e sempre voltado para o 
usuario iniciante, ou para o "candidato a 
usumo" de micro-cornputadores padrao 
IBM (ou cornpatfveis ••• )! 

Conforme V oces ja terao notado, 
aqui em APE eternamente lutarnos corn 
a tradicional "falta de espa<;o", ou seja: 
sempre ternos muito rnais "coisas" a 

D:IOS'.trai ;~., .:jue paginas Ou folhas na 
!<evista Dara "enf'lllf" tais "coisas" ... 

e comum que tomernos uma cer
ta "liberdade", em terrnos de cronogra
ma ou organiza¢o das rnaterias, nota
C:amente naquelas que envolvam um,a 
s6rie de artigos, pennanente ou nao ... A 
primelra ,1ista pode se dar a irnpressao 
de que nao hS: "muita ordern" nos sub
ternas inseridos a cada parte de uma 
longa serie de materias centradas num 
assunto especlfico... Porern, o Leitor 
ass{duo sabe, que nesse aparente "caos", 
a maior quantidade possfvel de infor
ma~o b.isica e irnprescindfvel esta sen
do passada! 

Nurn momento ou outro, podera pa
recer que estarnos colocando o carro a 
frente dos bois (para usar uma ex
pressao nova. .. ), mas esse aparente ''pu
lo" nurn hipotetico cronograma mais 
convencional e rnotivado pela necessi
dade de se "apressar as coisas", dando 
um embasarnento previo ao Leitor, para 

temas ainda mais importantes que virdo 
a seguir .•• Sirnplesrnente usamos o no!SSO 
felling e urna l6gica toda pr6pria, que 
tern se mostrado eficiente (conforrne o 
comprovou largamente a experiencia Jo 
ABC DA ELETRONICA, urn verda
ueiro "cursinho" de Eletronica Te6rica 
e ?ratica, b:lsico, porern abrangente :10 

seu teor, e altamente valido na sua pro
posta. .. ;. 

DP.,ssa forrna, dentro do ABC 00 
PC, acreditarnos que o Leitor jS: obteve, 
nos 5 primeiros artigos 
APE 52 ... ) suficiente conhecimento pra
tico para "perder o medo" de rnan~jar 
urn console de computador, aquele te- , 
clado, o gabinete e a tela do monitor ii 
sua frente, e que antes, lhe inspirava 
tanta inseguran<;a. .. 

Se isso foi conseguido, darno-nos por 
satisfeitos, e consideramos que o cami
nho escolhido e o mais correto ... Siga
mos, entao corn os conselhos e "li~oes" 
pniticas, procurando cada vez rnafa "a
proxirnar'' 0 usumo da sua rnaquina, vi
sando, corno resultado, o melhor rendi
rnento possl'vel nos trabalhos e ativida
des... Pela "enesima" vez, contudo, 
aproveitamos para lernbrar que o ABC 
DO PC nlio e dedicado A forrnac;ao de 
"programadores avan<;ados", nem pre
tende "ir fundo" na eletronica de com
putadores ... ! Quern quiser, realrnente, 
aprofundar-se em tais direc;oes, tera que 
recorrer aos boos (infelizmente caros •.• ) 
livros especializados e dedicados a tais 
temas, ofertados nas livrarias tknicas". 
Nao M outro jeito •.• 

3 • 



- FIG. I - OS REQUISITOS DE 
HARDWARE PARA A lITILI
ZAf;AO DE SOFfS ESPECfFI
cos_ - Conforme vimos em artigos 
anteriores da presente s6rie, sao relati
vamente amplas as possibilidades de 
aquisic;ao de uma ooofi~ de PC, 
que vao desde um mero XT, com um 
l1nico drive de baixa densidade (360 
Kb), quantidade apenas basica de 
mem6ria RAM (640 Kb, por exem
plo ... ) e um monitor monocromatico 
( tipo CGA - veremos mais detalhes 
sobre os sistemas de vfdeo para os PC 
em futu:ro pr6ximo ..• ), at6 um podero
so 486DX, com dois drives de alta 
densidade (1,2Mb e 1,44Mb), uma 
"bajta" wincbestc£(af pelos 200Mb), 8 
Mb (ou mais) de RAM instalada, belo 
monitor colorido de tela grande (14 
polegadas, no mfnimo), padrao SVGA, 
mouse, e outras "mumunhas" ... E 16-
gico que - num Pal's como o nosso -
com o povo etemamente "caindo pelas 
tabelas", em termos de poder aquisiti
vo ( e isso nlio por que trabalhemos 
pouco ou errado, mas sim devido a 
corja de lad.roes, incompetentes ou 
omissos que estao "la em cima", nos 
gerenciando - e o pior e que a maioria 
deles fomos n6s mesmo que elege
mos. •• ), poucos conseguiriam, sem 
mais nem menos, adquirir wna confi
gurac;ao "super", totalmente formada 
por m6dulos de 6Jtima gerac;ao ( a 
grande maioria ainda roda com os 
"xistezinhos" ou, no maximo, com os 
286 da vida. •• ). Entretanto, podemos -
em parametros puramente 16gicos -
estabelecer uma configur31Jlio media 
recomendavel para se manejar com 
desenvoltura os mais modemos pro
gramas (a maioria deles "cheios" de 
requisitos quanto ao hardware mfni
mo, sob o qual devam rodar ... ). Ob
servando a figura, temos tr& pontos 
de referencia quanto as configurac;oes 
do PC, numa divisao meio radical, mas 
que traduz bem o que existe por al', em 
tennos praticos ... Em 1-A temos o 
mais elementar (e tarnMm, certamen
te, o mais barato ... ) dos conjuntos, "a
baixo do que" simplesmente nada sera 
possfvel ao usuario, em termos de uti
lizac;ao pratioa... Em 1-C temos uma 
configurac;ao "de sonho", verdadeiro 
"topo de linha", com o qual seria 
possfvel rodar os mais avanc;ados pro
gramas disponfveis na atualidade, com 
excelente desempenho e velocidade! 0 
custo, contudo, oscilara entre 10 e 20 
vezes o da configurac;ao 1-A ... ! No 
momento em que estamos digitando a 
presente mat6ria, um conjunto como 
em 1-A pode ser adquirido (mesmo 
usado e revisado, em casas que traba
lham com PCs "recondicionados" .•. ) 

ABC 00 PC (6! PARTE) 

I 

@ 

© 

D 
0 DD ~I t 

,\ 
XT 
• RAM ·640 Kb 
• 2 DRIVES 360 Kb 
• MONITOR· 10" MONO (CGA) 

□ 0 

~sx. 
•RAM-2a4Mb 
• 1 DRIVE 1,2 Mb 
• 1 DRIVE 1,44 Mb 
• HD 80 A 120 Mb 
• MONITOR VGA 14" 

(MONO OU COR) 
•MOUSE 

486DX 
• RAM • 8 Mb (OU MAIS) 
• 1 DRIVE 1,2 Mb 
• 1 DRIVE 1,44 Mb 
• HD 240 Mb (OU MAIS) 
• DRIVE CD-ROM 
• MONITOR SVGA COR 

(14" OU MAIOR) 
•MOUSE 
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ABC DO PC (6! PARTE) 

por valores correspondentes a US$ 
250 ate US$ 400, enquanto que um 
conjunto como em 1-C tern um pre<;:o 
entre US$ 2.800 e US$ 4.000, apro
ximadamente... A desproporc;ao 6 
grande, como di pra perceber... En
tretanto, uma configurac;ao m6<tia, 
como a sugerida em 1-B pode rodar 
com desenvoltura a grande maioria 
dos mais modemos e avanc;ados soft
wares ( com exce<;:ao de aplicac;oes de 
multimfdia avanc;ada, que requerem 
drives de CD-ROM, monitores colo
ridos de alta resoluc;ao, e outras "mu
munhas" .•• ), permitindo boa produti
vidade e velocidade, em muitas apli
cac;oes (desde simples lazer e aprendi
zado, ate utilizac;oes altamente profis
sionais, nas maos de pessoal compe
tente ... ). Apenas para V oces terem 
uma id6ia. um conjunto nos moldes da 
sugestiio 1-B, tern, hoje, um pre<;:o fi
nal entre US$ 700 e US$ 1.100 ... Por 
todas as razoes, a nossa recomendac;ao 
seria ( dentro das possibilidades do 
Leitor ... ) a configuri19ao 1-B, princi
palmente se a pessoa 6 ainda um ini
ciante, um "eandidato a usu~o", para 
quern - justamente - es~ sendo produ
zida a presente s6rie do ABC DO 
PC .•• Os pre<;:os de configuragoes ba
seadas em 386SX encontram-se em 
queda (com referencia no dolar, por
que se formos nos basear nessa merda 
que 6 o nosso dinheiro, os aumentos 
serao quase que d~os ... ), constituin
do excelente oportunidade para quern 
- eertamente com alguns esforgos e 
economia - pretenda iniciar-se no as
sunto sem ter que come<;:ar muito "em 
baixo" ... Agora tern uma coisa: inde
pendente do que Voce pode adquirir, 6 
muito importante considerar os requi
sitos de hardware (ou seja: quais as 
eonfigurac;oes mfuimas exigidas para 
pleno desempenho ••• ) dos software que 
especificamente lhe interessam rodar e 
manejar ... ! Vejam, 11- seguir, eomo tais 
requisitos sao importantes. .. 

••••• 
Dentro da Mea de interesses do 

usumio ou eandidato a usumio de um 
PC, 6 fundamental observar, junto aos 
fomecedores de software (nem sempre 
tais dados encontram-se nos folhetos 
publiei~os ou nas pr6prias embalagens 
dos disquetes que contem os programas 
desejados::.) quais seriam as CONFI
GURA<;OES MfNIMAS para bem ro
dar os ditos desejados programas ••• ! Se 
isso nao for feito, Voce corre o risco de 
"empatar uma porrada" de d6lares nu
ma maquina (hardware) desnecessaria
mente "avangada" para as suas reais ne
cessidades • .! E tern o "outro lado" da 

questiio": se Voce ,i' possui uma confi
gurac;ao qualquer de PC (e, no momen
to, nao tern "grana" ou vontade para fa
zer um op grade ou "melhoria" na dita 
cuja, em tennos de hardware. .. ), de re
pente, "enganado" por propaganda du
vidosa, ou pelo seu pr6prio entusiasmo, 
pode gastar uns bons "trocados" adqui
rindo um programa que - na verdade -
requeira um conjunto de hardware mais 
av~ do que aquele que es~ dis
ponfvel (simplesmente o programa nao 
pode rodar ou rodari insatisfatoriamen
te ... )! 

Observar, entiio, que qualquer desses 
dois "deslizes" determina um nftido (e, 
as vtzes, irreparaveL .. ) preju!zo fman
ceiro ... ! Por isso, toda atengao 6 pouea, 
no assunto •.. Ao determinar a sua Mea 
de interesse (processamento de textos, 
computagao grafica, u~ao pura
mente "mate~tica" ou cientffica, apli
cac;oes profissionais ou comerciais, na 
Mea de contabilidade, bancos de dados, 
mala direta, etc., apenas para dar alguns 
exemplos de segmentos "utilizadores" 
de PC ... ), a primeira coisa a ser feita 6 
consultar os catalogos dos revendedores 
de software, infonnando-se sobre qnais 
sao os programas que atendem direta
mente a dita Mea, selecionando-os, ob
viamente, primeiro pelas suas reais ca
pacidades e fungoes, e pelos seus pre<;:os 
(se nao der pra pagar, de nada adianta 
ser uma maravilha, nao 6 ... ?). Simulta
neamente, devem ser recolhidas infor
mac;oes consistentes sobre os requisitos 
de hardware, pelas razoes que ja expo
mos ..• ! 

Exemplos concretos ... ? Entiio Mo •• Se 
a sua intengao 6 rodar simples processa
dores de texto, · sem grandes sofisti
cac;oes, e/ ou bancos de dados dos tipos 
mais simples, baseados em puras fichas 
de texto, "arquivos" de clientes/endere
gos para "mala direta", cadastros sim
ples (ainda que extensos ... ), uma confi
gurac;ao como em 1-A servira perfeita
mente! A velocidade nao sera "eston
teante", mas o desempenho final pouco 
ou nada ficara devendo ao obtido com 
configurac;oes dezenas de vb.es mais ca
ras. .• ! 

U se a intengao ou necessidade for 
trabalhar com programas graficos su
per-avangados, ineluindo animagoes fei
tas no computador, manejo de imagens 
em multimfdia, CAD "pesado" (desenho 
t&:nico, projetos de engenharia), bancos 
de dados avangados, contendo imagens 
es~ticas ou em movimento, digitali
zaglio de fotos, editorac;lio eletronica 
profissional, etc., simplesmente qualquer 
coisa "menor" do que a configura,;_.ao 
1-C se mostrara insuportavehnente 
"lenta", ineficiente, ou mesmo inade
quada. .. ! 



ABC DO PC (6!! PARTE) 

J<elizmente, ha o ja citado e sugerido 
"meio tenno" (configura9ao 1-B), no 
qual se situam a enorme maioria dos 
bons e modernos programas (incluin
do• se af as fa.raosas interfaces graficas 
tipo Windows e correlatos •.• ), planilhas 
de c,Uculn relativamente avan,;adas, 
bancos de dados super completos, apli
cru;oes de CAD nao "super-pesadas", 
computa;,:ao grafica "moderada", 
fantasticos games para PC, editora9ao 
eletronica light, aplica9oes profissionais 
nas irea~ de comabilidade, adminis
trar;iio, comercio e mesmo industria, etc. 
Enfim. "qua&¢ zc:do" (salvo t~mas e 
soft:. muito avam;:ados ... ) pode, confor
::avel.menie. rO(faf ::ium arranjo tipo 1-Il 
(incluindo ai, obviarnente, tudo c que 
rodaria "confortavein,ente" num mero 
X"'rn~t I):d a n.:Jssa classifica~§.o COHiD 

"'::."-~nfig·J.ra...;J.o padtiio''!,. para r, rac,:nento 

i"''in..1ll1.:<~d,; o as~urno ''ad~p,1;;,:.i<J do 
t1<1rd ,lt<, r;:;yuisit,,,, minimos do soff'' 
ie:,J,fo1:1ur, ::.i velha i,lsh~ria (guc {; basi
C~l!rtente vfi!id;.i en1 to\.10s os sub-carnpos 
di fNFOR\1t\TICA. PKATICA.,.) da 
oomp;1bbiiidl'l.<le "de ,irna pra baixo .. , ou 
seja: tvdt, ,l que ro<.11 !:-::m num co;ijunto 
1-A, ro,:!ar;i tambem pcrldtamente nu
ma confisunK,ao !-8 0u l-C; tudo quc 
pode ser c:cnforlt\'drnente manejad0 
nmi: .. !::]0;;,'. de h;:~ware tipo 1-B, 
tarnt,trn TG;J,il'a penettarnente num ,.:;oo•• 
junto ti:)() l-C, e pm rrf vai. .. No Senti<lo 
oposto <l,c: a;:{Uise, :1n; programa surer-
avan,; 0,,;,,. uh, exige, cnmo ,.::011figura'<a0 
de hardv,arc, um ·~o,,junto tipo 1-C, 
simpie:;.n,,Li.t• "nem ,e mexera" ,.,umc1 
confi;;:,,r.::i~/,•• 1-A ,:, ,mr•, oonjunte tipc 
1-H (sf 1c;d:;.i.r .. ,), n:;dara male, male, ;~n
!otr:, i/i~ . .:.f-::~·~!"'iieio e ineficiente.,"" 

E NUiV:A ;JADA CONFJCURACAO 
DE H;\RDWARE, QUAL ITEM OU 
PARTE ot•,·,2RMINA, A PRIOR!, 

0 ME .. i-lOR OU r'IOR 
DESEMPENHO,.,? 

Ser:: con,.,, que, 6ra.;;.,s a evidenia:: 
"modu:>:ind;,d,:" do padrao IBM (PC), 6 

, '!uase sempre possfvel ir. aos ooucos ,; 
por uarte<i, "melhorand(:" a eonfigu
rru;ao hAsic:. uo micro (por exemplo, 
trocamfo um monitor monocronmtico 
com olaca controladora CGA "or urn 
mon.itm· colorido, c0rn wntroladorn 
VGA ••• ), no aue se convem:ionou cha
mar de np grade (literalmente "um gnw 
pra cima" ... ), existem itens den.tro d;i~ 

diz respeito a capacidade e a vclocidade 
da maquina. •• 

Tais itens ou para.metros, entao, po
dem ser usados claramente na dassifi
cru;ao de conjuntos de hardware que, 
eventuaJmente, sejam iodos centrados 
numa mesma "categoria" de mother
board. Referimo-no:;" duas importantes 
partes do PC 

- A MEM6RIA RAM instalada. 

- 0 DISCO Rf GIOO (tambem chama-
do de winchester ou pela sigla HD -
do ingles, Hard Disk .•. ) 

Por exemp!o: Sc cornpararmos doif; 
micro:, baseado1; num tnicrv·~nxessador 
80386-DX33 (<)U seja, qu-: t.rahalhew 
:~b F ra1uericia Je clnck t-\e 3.J \·1 t·2 ~ e 
:om os ba:rrament0~ J(, da<los no r,adrih:, 
1R6 .•• ), rem mdbor, em desen,pc,-iho e 
,.:..pacidaile sen>i, p·u2 .. ) '·rodiigcm'' ,111"' 
;1~ogran1c1;:, ~:•K>{}ern~):-:., () ()lfF, 'rIVl:R 
?.i•\IS MEMOfdA RAM 1NSTAL"'.
D:\ c/ou O QUE nvER UMA WIN· 
CHESTER DE M:HGR CAPACffJA-· 
Df~u 

Sf um PC tlver 4Mh de: RAM ,m,t:1-
~{_:_1Ja'r c outro tiver 2Mh, c :udo c 1na..b 
for rigorosamefltt igua1:, na.,:; ~lua.:, 1H:i~ 

.J~~~:~~ir'.1 tr:1:~,•:e~~:\s:1~;,:~;.,~{U:•~ 
r:c_X-'.tos ~-ff• que se ha,se,a1, a ;1v~iJ.i.a~Jn.p 

!)a n~::-srna forr11a, ,,:;i.')n.Sk~cra-~se L"JC

lhor o PC, entre dois nl!ornsan,0ntc 
igoais C!11 tudo O mais. uue· t'iv1~r = ptJf 

c,x:emplo - um disco rfgi,do , t.:: 120 ,'-fu, 
son •'\>tHti.J'y U•.·er uma \:..·10::Iie-st~r de, 
dif..L.mos, 40!\fhH~ 

!nclusi•;e, para 2Jguns do,i mod..::rnos 
;:;rog-rarrias has,J.,_k-.~ ~m interfa .... ~;:; gr~ ... 
r,c::ts e 4ue ~>er~l1J~c1n °abrir" (~ roda1 
<~n1 teseu,) vir1(i1 t'-~'t)gr,;;1 . .n;as ao ;·r,--:.sn:n 
t;:-:.mpo ( cotno ,5 (': c:;J.so ~.i, 1 famigera(.l! ~ 
~Vit1dows e (."OTT~i~u-os •. ,,;, o ~am.ani«: -1~ 
R A M iru.1al.K'.a . , ::.tp3Cki.b..le do ilis, -o 
.rl'..i::cii:lo costntt•c1.n .. ;,e,- maii, ;mporta:nr.::::;, 
pd.ra o d-0~e1ni~Hi10 ~!~:ta]:, Jo que a pr.5-
r•ria veloddade d,:> dock'. 

C0nsiderem .. \'nt:l,·:, tu<lo ~) que ate 
;,/urn foi ''di:sc· 1., pie,;..:nte ,irtigo, 
,:mando d.1 ,:ompra ,.1u 'melh01ia" C:o seu 
i>C, ;;vitando deixar,,;;c 1engam.r ou :iluJir 
:,1\)f parit1-;1cuos que - na verda<le e na 
rr.'1tica - n,_;;n sempre tern a impurtan.::1a 
guc algu.ns "'"vend{;\.HJf~S,, querern lhes 
alribuir ... ! 

0 TAMANHC DA RAM 
I.OU "QUANTO MAIOR O tiAf->0, 

MAIOR O PULO" ... j 
1 varias partes uue cornnoem o hardware 

que, por sf, detem1inam importante" 
pari:bnetros de desempenho como um 
todo do conjunto, princijY<llmente no que Fala-::;e muito sobre /vIE\t(;RiA 

f i 

l~ 
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flalranica Lida. 
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OMPONENTES ELETRONICOS 
EM GERAL 

DIODOS • TRANSiSTORES 
• TIRISTORES • CAPACITORES 

• CIRCUITOS INTEGRADOS, ETC. 

r------· ······-······~ 
I , 
: • DISCOS RIGIDOS (65 a 260MB) 

• FLOPPY DISK DRIVES 
(5 114". 3 1i2", COMBO) 

;11 MOUSES 
(MEC.6;NIC:')S E OPTiCOS) 

• CANETAS OPTICAS 

TE!F!MPORT ELt::TRGN!CA LTDA. 
;1, Sant;-i f'ijry!!n1a, 402 • 8" anoa; 
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CURSOS 
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• '.~3JlC. 
ill T\1 . 

,. \li'•1eo: 
b -;~;-~!efor;;a: 
• , diecr.)f!"!!)nicac.5e~: 
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Auias par'.'l cnar.cas e 
adultos cie ambos us 
sexos, com r.odern:, 

rne!oc;a: 
,,prenoa som sair oe ca:;&' 

infonnac6es gr2Ls. 

f!La Saidanha Marinna, 2413'.~ 
'.3ao Jose do Rio Pmio • SP • CEP 15010-600 
Fone:(O i 72) 33.6625 - das 8:00 a.s 22:00 horas 

(a!endendo todo o Brasil e Ex1erior) 
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RAM e sobre a sua "quantidade", 
porem o principiante frequentemente se 
"embanana" um pouco na interpreta~lio 
tecnica de tais dados ... Observe, entao, 
pr6ximo diagrama, pois dele dependera 
a correta interpreta~lio das explicar;oes a 
seguir •.• 

- QUADRO 2 - A CONSTITUJ<;AO 
DA MEM6RIA RAM_ - Basica
mente, a mern6ria principal, operacio
na! (usada pclo DOS e pelos progra
m;rn e aplicativos, para guardar dados 
e controles de proc.edimentos durante 
a "rodagern" dos softwares, devendo 
o Leitor - contm]o - kmbnu--sc que 
quando ,, PC e Jesligado, tudo o que 
estava na RAM "vai pra cucuia" ... ), 
esta lim:!ada a ('l40Kb, condi.;:~k limi'e 
que "sobrou'· da arquitctura dos vc
lhos XT baseados nus ja "arqued6:;:i
cos" (ernbora ainda 1nuito usados peJr:.s 
"co;ne~antes" e r.x:ios rnicrein)s rr1:~is 
"d 11ro~" ... ) wicro- prcx:;~ssadores S088 
e :,.101'6 ... Pefas S!.WS natural~ r .:sllic,fx,s, 
tam&"lho do;,; barrn.rnentos d,~ dados, 
velocidade de processrunento, e:t(·~, tf!Js 
PCs apresentavam nm limite te.5ricc 
de RAM em !Mb ,•,,1 verd,,.dt,, 1024 
Kb poniuc todos os "numeros" ou di
mens,:ie,, JeHtro de nm PC dcvern ex
primir potendas de 2, kn,bram-sc das 
explir:·a<.;oes sobre o Si~tcm" B in:-1-
rio •• .': ). Como o b;;r;; e v:;::h,) DOS 
(Sistema Op,.;,cracionai de Disco, ou 
sirnple:,•11ente "software de Siste
ma·· ... ) foi desenvolvido ness,: ,Jpoca, 
ele foi dimcm;ionado para ",-:'conltc
cer" apenas os 640 Kb basicos da 
RAM, ja que o espa"o entre 640Kb e 
1Mb dcstinava-se a mem6ria ne.:.:essa
ria ao funcionarnento (fos pcrifericos 
essendais, controlaclora de vfdec•, etc. 
Essa area "reservada" da RAM, em 
cases especiai.">, podia ser acessada e 
usada nas suas "sobras", com o auxflio 
de prograrnas tamhem espedais, mas 
nao ( onstituia um •zrande "alfvio" ou 
aumcnto na mem6ria disponfvei f'<'.ra 
aplica.;oes mais ''faminta~" de RAM ... 
Com o avani;:o para os micro-proces
sadurcs 80286 e 80386SX, tornou-sc 
possl'vcl manejar ou gcrenciar ate 16 
Mb de RAM ou seJa: o 1 Mb de 
mern6ria ba;:;ica e reservacta, rmtls 
ate 15 Mh de mern6ria o;tc.IKik:fa,,. Na 
evolw;;iio fc1.ntastica dos chips, cnm o 
surgitnento dos ITtic-ro~ processadores 
mais modcmos c:. avan\ados, gflJf,(;DX 
C 80486 (SX OU P)C .. i, 0 r.anfware 
(rnicropr0ce~sadol (:' ~..:'.L,t ''tu.t:-r,inhan 
de c-hips ali,,jli:1res~.~.◄ tnrrH~l!~· ~ capa7 
de manejar ,liC o d<ivadissimo Limite de 
4 Gb •)S-!)G nicsn10: qu.:~u·ci H1fJ r:-i[h5es 
de bytes •. .'). 

ABC DO PC (6!! PARTE) 

Existem, porem, dois "galhinhos" 
que impcdern, na pratica, a livre acumu
Ia9ao ou o aumento, A vontade, da RAM 
instalada num PC: o primeiro ~ que o 
velho DOS (atualmente na sua 
versao 6.2 estagio mais av~ado do 
Sistema Operacional da Microsoft que 
"rola por af" ... ), mesmo com todas as 
atualiza96e-s do software, continua "re
conhecendo" como JDCm6ria convencio
nal apenas,aquele segmento de 640 Kb 
iniciais... E verdade que, nas versoes 
nm:is modemas (notadamente de 5.0 pa
ra ca .. ), o "pacote" de programas in
dufctos com o pr6prio Sistema traz ex~ 
celentes "gerenciadores de mem6ria ai
ta", que devem ser carregados no boot 
(normalmente via Iinl1as de comando ou 
"dispositivos" reiacionadas no arquivo 
d,:; configurag:1o CONFIG.SYS ... ) e que 
pen;iitem ao DOS usar parte da mem6-
rih a1ta 1eservada, e aos programas cme 
ro,farn sob o DOS, acessar ate a men;6-
1ici e.stcndid&,. 

0 c,egundo "galho" e i;uraniente fl'si~ 
co, ja que um aumcnto "bravo" rk: 
KAM implicaria nnnw, "porrada" de 
chip1: ccxtra3 S<,br,0 • a motherl:Joard, au-
1nent.ando sensivcln1ente o seu tamanho 
e {w 6 que d6i mais ... ) o seu.,, pm;o! 

Tudo i~so Jevado em conta, podemo8 
encontrar rnodernas placas 386SX con
te!ldo so4uetes que permitern a insen;:'io 
Jc chip& extrci5 de RAM que pcm1itcm 
e-tender a mem6ri.a ate 16 Mb e placa, 
de 386DX ou 486 com capacidadt.l ffsica 
para anexa<;ao de RAM ate 32 Mb ou 
, , ,esrno ate 64 Mb .•. 

f hom notar, entretanto., qne apenas 
progranu,s re~timente modernos, desen
'<Ol v:idos para bem aproveitar as poten
dalidades dos 386 e 486, podem acessar, 
uproveitar e utilizar efrtivamente todos 
aq ueles 1.negab~ situa<los acima do li
·nite basico de l Mb ( ou convencional 
de 640 Kb. .. ). Interfaces graficas como 
0 jJ mencionado Windows e OS super
modemos re.ais Si~wmas Oneracionaic; 
(tambem com interfaces grtl'J1cas) capa
?i.'~ de "deitar e rolar" com os eaminhos 
<le 32 bytes dos atu.:lis PCs (corno o 
OS/2 by IBl\1 ... ) ja JXJ<lern usar quase 
que livremente toda a 4uantidade de 
mem6ria esteodida a.'1cxada a mother
board. Inclusive reservundo, automati
camcnte, uma parte da dita mem6rla es
tcndida, para funciomir como um sirrm-
1at'1 ~) de disco rlf.;idc ~xtra ( con1 tu11 
tf;rnpo de acess{l µara leitura e ~~rava,;a0 
muitl'&•,imo TTW1S r,~pidc.> do que ~l ver:ifi, 
cado !··? \vinchci;ter,. si!nples1nente por~ 
que :: Kx'\!'"f € !ntahncnte eJetrDnica, en
t;0ant0 t(UC O Jlsco 11ri:.io ainda eJ b;:-.si"' 
:amentc, :,·it,c3nko ... ). 

Co;1s1,):::t<Hl(~Or, entf-iG, tudo O quc fni 
"''' plicad; ~,,Im:: c:c '·rc~,iidade" dz, RAM, 
,t '.\t:n1pr-:-~ h(:rn \'s.':rific~r se UPt.i 1.,Jnfigu ... 

r 
I 

/ MEM6R!A "ESTENO!DA' 

I 

\ '-'EMOAIA 'AESERVADA' 
/ (MEM6R!A "ALTA" OV "UMB-) 

I 

MEMOR,A 

/ it!~~~C~~;t~f•L 

rm;ao de PC com uma "baita" mem6ria 
instalada tern verdedcira utiliza.;ik• pdos 
rrogranms c Sistemas que se pretenda 
rc_1d:1r na (!ita cuja! P?r:.! niio rastar di
r:beirn com algo que ,ealmente n5o vui 
,,er miliz.ado, a princfpio, o usuario "co
ne;,;.ante" pode !Omar como rar[trnetn, 
ideal de 2 t\fu de RAM c - na medida do 
possfvel e do ~lo, ~n fur,,rn -
arwxar mais chips (descle que 0 oora;;-iio 
da "coisa" seja, pcJo wenos, urn 80286, 
e, de preferene1a, um 8038tL.), esten
dendo a RAM, para - digamos - 4 Mb 
nu mesrno 8 Mb ... 

A tern;:1io a nm ponto: o custo apro
ximado cle cada megabyte extra. cmexa
do ;\ RAM de um PC, 5it11a-se em torno 
de USS 40 a USS 50 e, devido a confi
.,;ura,;oes irrtemas das pr6prias mother
board,<; nem sempre e possfvel i:r com
pnmdo c "enfiando", pouco a pouco, 
mais RAM nos soquetcs e "bitneos" de 
memoria a ela dcstinados ... As.~im. se 
iniciahnente o PC tinha 4 Mb, basico.~ 
mente os acrescimos 11pena~ poder:'io ser 
rcaHzados para 5 Mb (anexando-sc 1 
Mb, atraves de 4 chips de 256 KB ca
da ... ), para 8 Mh (anexando-se mais 4 
Mb, atraves de 4 chips de l Mb ca<la ... ) 
ou para 20 Mb (com o acrescimo de 
mals 16 Mb, na fonna de 4 clrios - de 
prci;o "salgado" - com 4 Mb cad;_,.). 

"CA(:ANDO" PROBLEMAS 
NO MARDWARE,., 

Vamos interr,Jmper um ;_x1uqulnbo a 
convcrsa sobrc os assuntos mais tecni
cr:.,s ate agora atxmlndos no presentc 
ABC DO PC, para faJar de algo irnp,,r
ta.rn.e para o 1.umiirio, transitamlo, im:lu
:;;ive, por ":'.irea.s" que ,; Leiwr/ Hobbvs
L1, amante da E!etrom,::a Pratica, contie• 
ce. muito hem: a "cava"" de d:~feitos nu 
prublemas nitiJame1;te g,.·rad•Jil pek 
hardware, principalmeute rn,s ,ma~ ca- 1 

i,a1:cns de interiiga,;iio, e na enonnc 



quantidade de contatos eletricos ne
cessarios ao "casamento" das diversas 
placa<. e partes que fonnam um modemo 
PC. .. 

Assim como o Leitor faz com urna 
das montagens normalmente publicadas 
em APE e que, ao terminar, nao funcio
na (ou apresenta problemas intermiten
tes ... ), a primeira (no caso dos Pcs, pra
ticameote a tinic:a. .. ) coisa a ser feita e 
conferir cuidadosamente todas as in
ter-conexoes, ja que sao os lugares 
"mais provaveis" de surgimento de de
feitos por mau contato, essas coisas. •• 
Mesrno que o problema esteja "dentro" 
da parte puramente eletronica de uma 
das placas que formam o PC, o caminho 
natural para descobrir qual placa ou 
m6dulo que esta "arruinado" e atraves 
da aruilise inteHgente das cabagens e in
ter-conexoes, usando-se, eventuaJmen
te, o infalfvel metodo de ir removendo e 
recolocando no contexto, cada um dos 
m6dulos, e analfaando as consequencias 
de tais a-;,;oes ... A intensa modularidade 
dos PC, se por um lado praticamente 
niio permite (ou - pelo menos - nao "a
conselha" ••• ) a busca e troca de compo
nentes discretos ou Integrados localiza
dos nas placas, por outro lado permite 
uma manuten-;,;ao e eventual repara,.ao 
(pela simples troca da placa que apre
senta problemas •.. ) muito fac.eis, mesmo 
para uma pessoa "nao quaHficada" ••. 

C.A. 

Q 

w 
- - - - -

ABC DO PC (6!! PARTE) 

Raciocfnio, born senso, e um mfnimo 
de conhecimento da org~ao modu
lar do PC, e tudo o que o Leitor precisa 
para "dar uma de tecnico", na maioria 
das vt'!zes, com sucesso, no trato com 
um PC "danado" ... ! 

- QUADRO 3 - LEMBRANJ.X) A 
ORGANIZA~AO DAS PLACAS 
NUM PC E A SUA INTERLI
GA~AO- - 0 diagrama de blocos 
lembra a composi-;,;ao de um PC mais 
ou menos padronizado, as placas que o 
fonnam, e os metodos usados para 
efetuar, eletricamente, as conexoes 
entre os m6dulos ... Basicamente, sao 
tres OS tipos de conexao OU liga-;,;ao 
existente dentro de um PC: as ~ 
por slots, as 1iga;oos por cabos e as 
cooexoes de alimenfa¢o (nom1almen
te por cabo ••• ). Qualquer que seja o 
problema de "ru1o funcionamento" de 
wn PC, a ordem de pesquisa da inte
gridade das lig~oes e conexoes e -
pela l6gica - a mostrada atraves dos 
mimeros dentro de pequenos triangu
los, indicando conexoes especfficas 
entre os m6dulos. •. Notar que as pri
meiras liga9oes a serem verifkadas sao 
as de alinien~iio C.A. (a fonte e ao 
monitor ••• ), seguindo-se a verifica9ao 
dos cabos e conetores de alimenta-;,;ao 
C.C. (e.ntre fonte e motherboard e en
tre fontes e drives. .• ), passando pela 

MOTHER - - - - -
BOARD 
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verifica~ao dos slots e terminando pela 
observayiio e pesquisa das lig~oes por 
cabos entre as placas controladoras 
(interfaces) e os drives, portas e moni
tor ... Como mais da melade dos pro
blemas de funcionamento de um PC 
reside (quando a origem e, comprova
damente, no hardware. .• ) nas diversas 
cabagens e "slotagens" de inter-co
nexao, wna cuidadosa verifica9ao, ele
trica e mecanica, em tais contatos ele
tricos, costuma resolver "galhos" por 
cuja corre,;ao uma "Assfatencia Tecni
ca" sofisticada cobraria "uma nota" ••• 
Fique "esperto", portanto, o caro Lei
tor/Micreiro ... 

••••• 
OS PROGRAMAS DE 

"CHECAGEM" ... 

Embora muita coisa possa ser verifi
cada (na eventualidade de um defeito ou 
mau funcionamento do PC ... ) simples
mente analisando cuidadosamente a ca
bagern, as inter-conexoes e os contatos 
e "slotagens" entre as diversas partes 
que formam um micro (conforme suge
rin10s e dernonstramos no item anterior 
do preSente ABC DO PC ... ), existem 
certos parametros, "nao aparentes", que 
simplesmente nao podem ser analisados 
no puro "visual", ja que tratam-se de 

w 
TECLADO 

c:::::J UGACAO POR SLOT 
-- UGACAO POR CABOS 
----- CONEXOESDE 

ALIMENT. (P/CABO) 

PLACA 
PLACA CONTROL.ADORA 

DE ViDEO 
MULTI K) 

<zl w I w r------
I l I 

w DRIVES DRIVE 
C.A. :[)- -- - - - MONITOR DE DISCO PORTA PORTA 

DISQUETE RlGIDO SERIAL PARALELA 

L 
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caracterfsticas eletricas, eletronicas mui
to "fntimas" do conjunto, c ate algumas 
residindo na ru-ea do software ( ou na 
conjug~ao deste com o hardware. .. ). 

Conforme jl:1 dissemos em oportuni
dade anterior, e sempre importante 
(fundamental mesmo ... ) possuir e ler 
atentamente os Manuais de cada um dos 
segmentos ffsicos, eletricos, eletronicos 
ou "niio palpl:iveis" (os software. .. ) do 
PC. Entretanto, e muito comum que tais 
dados essenciais sejam, ao longo do 
tempo, perdidos, esquecidos (principal
mente porque computadores sao dispo
sitivos que raramente "dao defeito", ao 
contrru-io do que podem pensar os leigos 
no assunto ••• ). 

Acontece que, mesmo numa ml:iquina 
que niio estl:1 aparentando defeito, sur
gem muitas ocasioes onde torna-se im
portante saber ou relembrar dados, ca
racterfsticas ou para.metros essenciais 
(dados estes que precisam ser conheci
dos - por exemplo - ao ser anexada uma 
nova placa de interface, de controle de 
perifericos, ao ser "melhorado" um mo
nitor, ao ser instalado um mouse, etc ••. ). 

Em tais circunstancias, mostram-se 
extremament.e uteis os programas de 
"checagem", tambem chamados de 
software de t.este e diagoostioo ... Produ
zidos por vl:irias fifuricas de software, 
tais programas de "checagem" podem 
ser guardados nos seus pr6prios disque
tes, ou ate ser instalados no disco rlgido, 
sob um diret6rio especialmente criado 
(por 6bvias razoes, tal diret6rio deve ser 
denominado TESTE, ou DIAG, ou 
CHECK, por af. .. ). Nonnalmcnte, ta.is 
programas podem passar um longo tem
po sem serem utilizados, sem serem se
quer lembrados ... Entretanto, em mo
mentos cruciais, eles serao de enorme 
importancia para o usurui.o desvendar 
(ou simplesmente recordar ... ) parfu:ne
tros super-importantes da sua maquina, 
sem cujo conhecimento muito pouca 
coisa poderia ser feita (inclusive no que 
diz respeito a pesquisa e resolu,;:ao de 
eventuais defeitos de funcionamento ... ). 

- QUADRO 4 - A A(;AO DOS PRO
GRAMAS DE TESTE E 
DIAGN6STICO - Conforme mostra 
o diagrama, tais programas, quando 
solicitados, fazem uma anl:1lise mais ou 
menos profunda em toda a instala,;:ao, 
no hardware (inclusive em todo o con
junto de perifericos, dispositivos de 
entrada e safda, etc.) e tambem nos 
programas essenciais ao micro, quais 
sejam, o setup (inserido na velha 
BIOS, sobre o que ja falamos ... ) e o 
pr6prio software de sistema. .. ! Todos 
os dados recolhidos pelo programa de 
"checagem" sao mostrados na tela do 
monitor (e, se o usuario tiver urna im-
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pressora ligada ao conjunto, podem 
tambem ser definitivamente gravados 
em papel. .. ). Mesmo que o computador 
nlio esteja "dando defeito", a posse e o 
USO de programas desse genero e sem
pre importante e aconselMveL.. Sao 
vl:irios os softwares do genero existen
tes no varejo especializado, e seu pre-
90 pode ficar entre algumas dezenas 
de d6lares, e algunl$ centenas de 
"verdinhas" •.. Para uso generico, des
tacamos o programa CHECK.IT e 
tambem o "pacote" de utilitl:irios e 
ferramentas de software chamado de 
NORTON UTILITIES (que contem, 
entre outros programas, excelentes 
m6dulos de "checagem" e verifi
c~lio ... ). "Dentro" do pr6prio DOS (e 
tambem do Windows. .. ), em suas 
versoes mais atualizadas ( do 6.0 para 
cima, no caso do DOS ... ) estl:1 inclufdo 
um programa utilitl:irio de diagn6sti
cos, com o nome de MSD (isso no 
DOS da Microsoft. .. ), tambem capaz 
de - em segundos - fazer um completo 
levantamente do seu hardware (e dos 
inevitl:iveis "casamentos" com os 
softwares. .. ) e mostrar, na tela do mo
nitor, uma serie de importantissimos 
dados nonnalmente desconhecidos, ig
norados ou "desprezados" pelo usmt
rio ... ! Qualquer pessoa que pretenda 
utilizar (e conhecer ... ) seriamente um 
PC: precisa ter pelo menos um desses 
programas de "checagem", mesmo 
que a sua real util~ao Se mostre 
muito ... eventual .. ! 
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Ainda dentro do assunto, at6 ao ad
quirir um micro (principalmP,pte se for 
um "usado" ... ), se o Leitor levar consi
go, a loja, um dtSquete com programa de 
diagn6stico, podeni (tudo e uma questao 
de exigir esse direito, junto ao vendedor, 
e se isso lhe for negado, resta a altema
tiva de simplesmente mandar o dito 
vendedor usar o micro como suposit6-
rio, ou qualquer coisa do gen::::ro ... ) efe
tuar testes super-esclare...~ores, abso
lutamente "nlio destrutivos" (sem qual
quer risco para o produto em questao ... ), 
e obter fundamentais "relat6rios" de 
para.metros sobre o micro, quantidade 
de mem6ria RAM, "tamanho" do disco 
rigido, capacidade/ densidade dos drives 
de disquetes, identifica9ao do micro
processador, da BIOS, do tipo e capaci
dade da placa controladora de vfdeo, ve
rificru;ao da real velocidade de clock 
(Frequencia de trabalho do micro-pro
cessador ... ), etc. Ate o funcionamento 
eletro-mecanico de teclado e mouse po
de ser testado e confinnado pela maioria 
dos hons programas de "checagem" dis
ponf veis! 

Enfim, um software de diagn6stico e 
"checagem" e - na verdade - uma "mi
ni-oficina" portl:itil (ou residente no 
PC ... ) sempre disrxinfvel, como um 
"tecnico" capacitado e infalivel, a dis
posi,;:ao do usuario, a um mero comando 
via teclado ou mouse ... Pensem a respei
to. 

••••• 

• VERIFlCA HARDWARE E "SETUP" 
• IDENTIFICA O SOFf'..VARE DE 

"SISTEMA" 

• VERIFICA E IDENTIFICA DISPQ. 
SITIVOS DE ENTRADA (TECLA· 
DO, MOUSE, PORTAS-) 

• VERIFICA E IDENTIFICA DISPO. 
SITIVOS DE SAiDA 
(,MONITOR, PORT AS_) 



PROTECOES E DEFESAS 
IMPORTANTES PARA O SEU PC_. 

Alem dos cuidados e possibilidades 
de verificru;ao de bard & soft j§ enwne
rados no presente ABC IX> PC, existem 
algumas "atitudes" preventivas mnito 
importantes, mas que, paradoxalmente, 
poucos usu§rios levam em conta (e, mais 
cedo ou mais tarde, arrependem-se pro
fundamente disso ••• ). Estamos, agora, 
falando das ocorrencias via rede C.A., 
OU da rede C.A.. .. ! 

Transientes, picos mornentlineos, in
terferencias poderosas, tudo isso pode 
ser encaminhado ao micro via rede de 
alimentagao C.A. (tomada da parede ••• ), 
gerando - quando menos se espera -
graves danos ao pr6prio equipamento, 
ou - na mais "suave" das hip6teses - aos 
arquivos, programas, dados, etc., anna
zenados ou naquele momento manejados 
no PC. .• ! 

Uma das primeiras, mais 6bvias (mas 
tamMm das mais "esquecidas" ... ) pro
vidSncias para se prevenir contra tais 
eventos, e a obrigatoriedade da alimen
tagao do micro e de perifericos extemos 
(monitor, impressora, etc.) atraves de 
tomada de td!s pioos, na qua! mn dos di
tos pinos corresponda, eletricamente, a 
um term real, instalado por eletricista 
competente e confiaveL •• Observar que 
de nada adianta a tomada ter "tras bura
cos", se apenas dois deles estiverem li
gados aos "polos" ativos da rede C.A. 
local, enquanto que o terceiro est§ "a
penas hf', para "enfeitar", porem sem 
ligagao efetiva. •. ! Tern ate uns babacas 
por a! que simplesmente "serram" o ter
ceiro pino (contato de "terra" ••. ) do plu
gue C.A. existente na ponta do "rabi
cho" do micro, para mais "confortavel
mente" poder enfi§-lo numa tomada de 
parede comum, de "dois buracos" •.. 
Lembrar sempre que essa atitude e sino
nimo direto de "dar chance para o 
azar'' ... 

Alem dessa providencia ( estabelecer 
um term. real .. ) na tomada de energi
z~o do micro e respectivos perifericos 
extemos ••• ), alguns dispositivos inter
medi§rios (entre a rede e o PC. .. ) 
tamMm sao aconselhados ( ou ate exigi
dos, dependendo da importlincia dos 
trabalhos que serao executados no micro 
e da validade dos dados nele armazena
dos) ••• A pr6xima figura mostra (e o 
texto anexo "fala" ... ) exatamente tais 
dispositivos: 

- FIG. 5 - OS "ANJOS DA GUAR
DA,. IX) PC... - 0 tftulo do presente 
bloco nao e uma homenagem aos 
guarda-costas daquele careca estrabi
co, ctimplice do "c~ador de maraj§s" 

ABC DO PC (6!! PARTE) 

FLTROE 
PAOTETOR 
CONTRA 
T 

(ambos, figuras sobejamente conheci
das dos brasileiros, que ate agora estao 
esperando punigoes reais para o par de 
pilantras e toda a corja. .. ). Estamos 
nos referindo, sim, a alguns importan
tes dispositivos que, eletricamente si
tuados eotre a rede C.A. e o PC, exer
cem fungoes de salvaguarda e pro
tegao bastante efetivas... Analisemos 
umporum: 

A - FILTRO DE LINHA E PROfE.. 
TOR CONTRA TRANSIENTES -
Esse e absolutamente imprescindf
vel... Quern tern um PC precisa 
liga-lo a rede atraves de um disposi
tivo desse tipo, capaz de bloquear 
transientes ou picos de Tensiio, ao 
mesmo tempo em que veda a passa
gem de interferencias danosas, tanto 
"de fora para o micro" quanto "do 
micro para fora" ... Tomem cuidado, 
entretanto... A esmagadora maioria 
dos "filtros de linha" existentes no 
mercado niio passa - na realidade -
de meras extensoes, eventualmente 
contendo tres ou quatro tomadas, 
diretamente ligadas a rede, sem por
ra nenhuma de protegiio (e s6 abrir 
wn deles, e verificar ... ). Assim, e 
born adquirir um de boa e reconhe
cida marca, de preferencia nacional, 
comprado com nota fiscal discrimi
nada, de modo a obter as necessii
rias protegoes de consumidor, esta-
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belecendo nitidamente as responsa
bilidades, no caso do aparelho "nao 
cumprir" o que seu nome "prome
te", ou no caso de danos terem sido 
causados ao micro, em decorrencia 
do uso de dispositivos nitidamente e 
tecnicamente fa1sificados .. ! E certo 
que todos n6s, em maior ou menor 
grau, somos um tanto "coniventes" 
com tal situagao, mesmo que niio 
participemos diretamente da "falca
trua", jii que a simples omissao de 
um consumidor ou usu§rio, quanto a 
busca dos seus direitos, colabora ni
tidamente com o senso de impuni
dade e "gandaia moral" em que in
felizmente estamos megulhados ... 
Tambem comerciantes e fabricantes 
tern, certamente, enorme parcela de 
culpa nesse festival de "trambi
ques" ... A prop6sito do assunto, 
vamos contar uma historinha verda
deira ( quern quiser ou precisar de 
provas documentadas, podern !S
ias ... ): a mesma Equipe Tecnica que 
cria os projetos publicados em APE, 
recentemente, projetou para um pe
queno e booesto fabricante, um efe
tivo filtro de linha e protetor contra 
transientes, baseados em circuito 
eletr0nico intemo com varistores 
especialmente calculados, redes de 
filtragem por bobinas e capacitores, 
conjunto de LEDs indicadores de 
situagiio e monitores da presenga de 
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lr:rra real na tomada de liga¢o da 
rede, vias de comuni~ telefoni
ca incorporada (para conexoes pro
tegidas de modem e/ou fax._), etc. 
Esse fabricante, inicialmente, pro
duziu uma quantidade reduzida de 
dispositivos, rigorosamente dentro 
das especifica<;oes levantadas e de
senvolvidas pela noSM Equipe T&:
nica, e tentou "colocar" o produto 
no mercado, via lojas especializadas, 
etc. Simplesmente porque o seu 
produto custava (inevitavelmente ... ) 
um pouco mais caro do que os pre
tensos "filtros de linha" (na realida
de, meras extensoes, conforme 
comprovamos. .. )jii existentes nova
rejo, a maioria dos lojistas .recusoo o 
dito honesto produto, e alguns tive
ram - inclusive - o desplante de su
gerir ao fabricante que "niio tentas
se fazer um produto born demais, ja 
que assim jamais conseguiria co
loca-lo no mercado, sendo preferf
vel, ja que o comprador/consumidor 
e mesmo um boboca. leigo no· as
sunto, fabricar meras extensoes, 
ccm um "'bopjro ;~ED piioto" e urn 
':.Orne "pomposo', tip() FILTRO 
:.)E LINHA uIGITAUZADO, QU 

coisa assirn ... ". Acreditem se quise
rem, mas ate agora, decorridos ai
guns meses, o citado fabricante, pe
:;;:.eno industrial cheio de idealismos 
e i1onestidade, ainda luta para colo
car ,10 varejo c, ,jjto produto, ten
tanto, com uneas e dentes, prewar 
:ma validade ~ superioridade, ;,o 
:a1esmo tempo em que batalha uma 
.i."edm,iio de custos industrias, a pon-• 
to de poder equiparar seu pre<;o ao 
de "trambiques" construfdos com 
uma simples caixa de Jata ou pl11sti
co, contendo 3 ou 4 tomadas de 3 
pinos (sem nenhuma conexiio de 
terra real, e nenhuma pro~ao efe
tiva..,), paraleladas, ligadas direta
mente ao "rabicho" que vai ii toma
da da rede, na parede. .. ! Deu pra 
sentir ... ? Entiio ... fiquem espertos. •• ! 

B - EST ABil..lZAIX)R DE TENSAO 
- Em muitas das cidades do Pafs, e 
mesmo em alguns bairros das cida
des grandes, a Tensiio real presente 
na rede local de distribui<;ao de 
energia, costwna oscilar muito, "an
dando" dezenas de volts para baixo 
el ou para cima dos nominais 110 ou 
220 volts ••• Embora a modema Ele
tre>nica "embarcada" nos PC de 61-
tima gera;.ao jli venha com inerentes 
prote<;oes contra tais eventos (uma 
fonte interna, hem projetada, conse
gue "encarar" hem variru;oes desse 
ti.po, sem prejufzo ao funcionamento 
geral do micro ... ), para tudo ha -
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obviamente - limites! Se oscila¢es 
de "voltagem" sao comuns e fortes 
na sua regiiio, caro Leitor/Micreiro 
(ou pretendente a usuiirio ... ), nem 
tenha ddvidas: adquira um born es
tabilizador, do tipo autormtico, para 
prevenir-se contra eventuais gra\lCS 
problemas... Embora nessa iirea a 
ocorrencia de "trambiques" seja 
bem menor, valem aqui tamMm as 
recomenda¢es meio agressivas 
(mas pertinentes, tenham a certeza 
disso ... ) jii dadas para os FILTROS 
DELINHA ••. 

C - NO BREAK - Um inesperado 
"corte" na energia da rede C.A. po
de causar (se o PC estava, no mo
mento, sendo ativamente usado ... ) 
desde danos ao pr6prio hardware 
(principalmente a winchester se a 
dita cuja estava em opera<;iio de 
grava'.!iio de dados, naquele momen
w ... ), ate a perda de dados inestima
veis e irrecuperaveis, coisas assim. .. 
Um alimentador automiitico de 
emergGncia (NO BREAK) de boa 
qualidade, emoora niio seja um dis
;>0sitiv1J 'Tiuito barato, pode defen
:,er corn eficiencia OS dados e a ma
q1.tiru;.., na eventualidade de um mo
mentaneo bJack out .. Se o micro e 
usado profissionalmente, entao, nem 
ha o que resmungar: tern que ser 
dotado de um componente NO 
BREAK, mesmo que seja dos mais 
simples, com autonomia de algumas 
dezenas de minutos apenas (tempo 
mais do gue suficiente para resguar
dar os dados manejados no momen
to do "corte" na C.A., encerramen
to !lormal, dos programas que este
jam rodando, e desligamento do PC 
para aguardar "numa boa" o retor
no da energia da tomada. .. 

••••• 
E 16gico que nenhum dos tres dispo

sitivos relacionados e obrigat6rio para o 
funcionamento do PC sob circunstancias 
utopicarriente normais... Com eles, ou 
sem eles, o micro funcionarii perfeita
mente, em 99,999r do tempo de uso ... 
Mas o "n6 da questiio" esta, justamente, 
naqueles improviiveis (mais possfveis ... ) 
0,01 'Jr tributados ao azar, a eventualida
de "fatfdica" .•• Quern quiser correr ris
cos, que o fa<;a. Depois niio diga que niio 
avisamos ... i 

••••• 
MAIS COMANDOS DO DOS ... 

Conforme temos feito nos 6Itimos 
ABC DO PC, a seguir vamos relacionar 

mais alguns dos COMANDOS DO 
DOS, mantendo a ordem "mais ou me
nos alfaMtica" pela qual as ditas sinta
xes tern sido apresentadas. Nao esquecer 
que os comandos mostrados (e os que 
ainda viio ser relacionados em futuros 
ABC DO PC. .. ) nao constituem a totali
dade das "palavras" ou termos codifica
dos pelo DOS para fun<;oes, procedi
mentos ou trabalhos biisicos com o mi
cro ... Temos, isto sirn, relacionado ape
nas as "chamadas" mais importantes, e 
algumas das Suas Vana<;oe8 OU parfune
tros mais utilizados .•. 

No devido tempo, e no decorrer dos 
pr6xirnos artigos da presente s6rie, sem
pre que surgir necessidade ou oportuni
dade, COMANDOS eventualmente nao 
relacionados nas listas serao explicados 
com os devidos detalhes ... 

V amos, entiio, seguir com o tema, 
lembrando que - obviamente - cada um 
dos relacionados COMANDOS, junto 
com os eventuais PARA.METROS, de
ve ser seguido da digita<;ao da tecla en
ter para que se tome efetiva a ordem ao 
Sistema Operacional (e deste para o 
hardware do PC. .. ). Alguns desses 
COMANDOS podem (devem, em cer
tos casos ... ) ser inseridos como "linhas" 
dos arquivos de configura<;ao sobre os 
quais falamos no ABC DO PC anterior 
(CONFIG.SYS e AlITOEXEC.BAT), 
casos em que, obviamente, niio devem 
ser seguidos do enter, uma vez que os 
Jitos arquivos especiais funcionam co
mo "digitadores fantasmas", inserindo 
automaticamente os ditos COMAN
DOS, linha por linha, exatamente como 
se o usuiirio estivesse usando o teclado 
para comunica-los ao Sistema. .. 

PATH 
define um "caminho" de procura, pelo 
DOS, quando algum comando "pedir" 
um arquivo ou programa que niio esteja 
no diret6rio corrente. Quando inserido 
como uma linha do AlITOEXEC.BAT 
faz essa pre-defmi'5iiO autonmtica para 
toda e qualquer digita<;iio feita durante o 
uso do PC. Ver exemplo abaixo ••. 

PATH C:\; C:\DOS 
exemplo priitico - no caso, o Sistema 
procura, primeiro no diret6rio raiz (C:) 
e, em seguida, no diret6rio DOS (ime
diatamente, 0 ho raiz) automaticamente, a 
cada comando digitado. Notar o "ponto 
e vfrgula" separando cada item do PA
TH. .. 

REN 
ou RENAME - permite renomear ou 
modificar o nome de arquivos de qual
quer tipo. 

~ 

II 



SITT 
pennite definir uma vwvel OU parfune
tro para o "ambiente" do DOS. Quando 
usado como uma linha do AUTOE
XEC.BAT, automatiza e generaliza essa 
defini¢o, logo no boot do micro. 

TIME 
pennite alterar ("acertar") o rel6gio in
terno do micro ou do pr6prio DOS. 

TYPE 
faz com que o DOS mostre na tela o 
conteudo de um arquivo/texto. 

TYPE C: \ CONFIG.SYS 
exemplo pratico - com tal comando, o 
DOS "escreve" na tela tooas linhas do 
arquivo de config~ao do CON
FIG.SYS, para que o usuario possa to
mar conhecimento do seu contelido ••• 

VER 
mostra, na tela, o "numero" da versao 
corrente do DOS. Serve, por exemplo, 
para o usu.trio "conferir' qual o Sistema 
Operacional carregado num micro que 
es~ adquirindo ... 

XCOPY 
parecido com o comando COPY, mas 
permitindo a c6pia de varios arquivos 
em sequtncia automatica. Por isso, 
quando se torna necessruia a c6pia de 
muitos arquivos, este comando e me
lhor, mais pratico, do que o COPY ... 

••••• 
OS CARACTERES "CORINGA" ... 

Durant'! a digita<;:ao das sintaxes dos 
comandos do DOS, e muito comwn que 
o usu.trio queira se referir a todo um 
grupo de arquivos, mais ou menos simi
lares ou corre1atos, e niio apeIIBS urn ar
quivo ... E certo que OS comandos podem 
ser dados, um a um, referindo-se a cada 
um dos ditos arquivos, porem tal proce
dimento e tedioso e inevitavelmente len-
to •.. 

Lernbrando sempre que os oomes de 
todos os arquivos do DOS (sejam 
PROGRAMAS, sejam COMANDOS, 
ou seja: "docurnentos" ou "execu~
veis" ••. ) sao fonnados por duas partes, o 
NO!\H:: propri<!111ente (ate 8 caracteres) 
e a EXTENSAO (ate 3 caracteres), e 
importante notar que o DOS admite 
dois caracteres "ooringa", ou sejam: o 

ABC DO PC (6! PARTE) 

ponto de in1m'rogal;lio ('l) e o asredsoo 
(*). 

Dentro dos COMANDOS do DOS, 
o ponto de interrogai;ao pode represen
tar um unico caracter, qua]quer, na sua 
posi¢o. Ja o asterisco, pode representar 
ate todos os caracteres de um dos cam
pos ou partes em que se dividem os 
NOMES dos arquivos do DOS ••. 

Vejamos alguns exemplos de como 
economizar tempo e digi~ao, usando 
tais caracteres chave ou "coringas" .. Se 
num hipotetico diret6rio existirem va
rios arquivos com nomes do tipo FRU
TAS.001, FRlITAS.002, FRU
TAS.003, etc., e se for desejado o "apa
gamento" de todos os exemplificados 
arquivos, basta digitar: 

DEL FRlITAS.000 (enter) 

Perceberam. .. ? Como todos os arqui
vos tinham nomes parecidos ( e comum 
acontecer isso em Diret6rios extensos e 
assuntos correlatos ... ), diferindo apenas 
por aquele "numerozinho" na filtima ca
sa dos tres caracteres da EXTENSAO, 
bastou substituir o dito caracter pelo 
"coringa" ('!) para economizar "um 
monte" de digita<;oes ... ! 

Outro exemplo: num diret6rio exis
tem muitos arquivos de texto, com os 
mais diversos NOMES, mas todos com 
a EXTENSAO (muito usada. .• ) TXT 
(exemplos: BANANA.TXT, 
UVA.TXT, MANGA.TXT, GOIA
BA.TXT, etc •.. ). Se quiserrnos "deletar" 
(apagar ... ) todos os ditos arquivos/texto, 
podemos digitar: 

DEL *.TXT (enter) 

No caso, todos os aniuivos com "so
brenome" TXT sao automaticamente 
abrangidos pelo caracter chave (*), 
lizando a digita<;:ao ... 

Alguns dos COMANDOS do DOS, 
contudo, nao aceitam a presen9a <lesses 
caracteres chave ou "coringas", porem 
nlio e o caso para se ter "medo" de ex
perimentar, ja que sempre que uma sin
taxe indevida ou nao reconhecida pelo 
Sistema for digitada, surge na tela um 
aviso (em portugues ou em de
pendendo do idioma em gue esta o 
software de Sistema do usuario ... ) "co
mando inexistente" ou coisa assim, per
mitindo a pessoa recome<_.ar, na pr6xima 
linha, com uma digita<;ao correta. .. 

••••• 
0 HELP (AJUDA) DO DOS .. . 

Ja demos a maioria (nao todos ... ) dos 
principais COMANDOS do DOS, sin-
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taxes suficiente.s para o principiante bem 
navegar pelo Sistema, pelos arquivos, e 
operar basicamente o PC nas inevi~veis 
"conversas" Homem/Ma.quina. •• Entre
tanto, muitos dos COMANDOS ja rela
cionados, exigem PARAMETROS ou 
complementos a serem digitados ap6s a 
sintaxe ba.sica, definindo com precisao o 
que quer que o Sistema fai;a ou mostre ... 

Abre-se, assim, um leque muito 
grande de "sub-comandos", diffceis de 
memoriza.r (por isso o sucesso das mo
dernas interfaces gnfficas presentes no 
DOS 5.0 ou superior, e no tao falado 
Wmdows. .. ). Existe, porem. uma safda, 
um.a especie de tutorial ou Manual .. 'em
butido" dentro do pr6prio DOS, na 
forma de um HELP (ajuda) que, sempre 
que solicitado, traz para a tela expli
cai;oes detalhadas sobre cada comando e 
- principalmente - sobre seus parfune
tros! Nas versoes mais atuais do DOS, 
basta digitar HELP, seguido do NOME 
do COMANDO, e (enter). ou entao o 
NOME do COMANOO seguido de uma 
barra normal e um ponto de interro
ga<;iio e (enter), para se ter, no monitor .. 
wna completa explicai;ao sobre o referi
do COMANDO ... 

Por exemplo, desejando saber todas 
as variantes, parametros e especifi
~ possfveis para o "velho" coman
do DIR (sao muitas, nas modernas 
versoes do DOS ••. ), basta digitar: 

HELP DIR (enter) 

OU 

DIR/? (enter) 

lmediatamente, na tela, o comando 
DIR e devidamente "mastigado", com 
todas as suas possibilidades de para.me
tros ... ! 0 usuario, por exemplo, ficar~ 
sabendo que, se di6'.itar 

DIR/P 

tera a apresenta9ao dos arquivos e pro
gramas do Diret6rio corrente, "uma tela 
de cada vez" (con1a11do e parametro 
uteis para Diret6rios muito extensos ... ), 
devendo (o DOS 1he avisa isso .. ) "pres
sionar uma tecla qualquer" para que a 
apresenta<;ao prossiga, sempre tela a te
la, sem que aquela imensa lista de arqui
vos fique "rolando" rapidamente, im
possibilitando a pessoa o acompanha
mento visual ou mesmo a sin1ples leitura 
dos dados mostrados ... ! 

••••• 



58 ABC DO PC (6! PARTE) 

PRA VARIAR, NAO PERCAM 
0 PR0XIMO ABC DO PC 

(INFORMATICA PRATICA) ... 

No pr6ximo ABC DO PC veremos 
com detalhes a prometida "montagem" 
pelo usumio dos ji ensinados arquivos 
de confi~ao (CONFIG.SYS e AU
TOEXEC.BA 1) e estudaremos, 
tamMm com detalhes pr:1ticos, o jli 
mencionado SETUP (configurai;ao da 
BIOS ... ). Para tanto, aprenderemos al
guns COMANDOS exclusivos para uso 
dentro de tais arquivos de configurai;ao 
(notadamente no CONFIG ... ), alguns 
conselhos pr:1ticos sobre a ordem em 
que as linhas de COMANDOS e "dis
positivos" devem ser inseridas nos ditos 
arquivos, e mais uma s6rie de dados da 
maior importancia para o born "relacio
namento" entre o usulirio e o seu PC ... ! 

"lmperdfvel", portanto, o pr6ximo 
artigo da presente s6rie... Num futuro 
pr6ximo, falaremos tamMm com mais 
aprofundamento, sobre os SISTEMAS 
DE VfDEO utilizliveis nos PC (CGA, 
VGA, SVGA, motJOCl'Olmtioos ou co
loridos), mostrando as vantagens e des
vantagens, resolm;oes, comparando cus
tos, dando "dicas" sobre a instalai;ao 
dos respectivos hardwares, etc. 

E, afmal, nessa sequencia que vai o 
ABC DO PC, sempre avam;:ando nas in
forma<,oes, mas eventualmente "voltan
do" a temas jli abordados, para undevi
do e necesslirio aprofundamento, quan
do isso for v::1lido para uma melhor as
similai;ao de novos assuntos e temas 
pniticos •.• 

Ate a pr6xima! 

••••• 

ABC DO PC 
TODO MES, 

UMA MATERIA 
"IMEXf VEL': 

I -

ATENCAO! 
Profissionais, Hobbystas 

e Estudantes 
AGORA FICOU MAIS 

FACIL COMPRAR! 

• Ampllflcadoraa 
• Mlcrofonaa 
• Mixer•~ 
• R.dloa 
• Gravadoraa 
• R•dlo Gravadoraa 
• Raka 
• Toca Diaco• 

l OFERTAD 

• Caixa• Ampllflcadaa 
• Acau6rloa para Video-Gama• 
• Capauln e 11gulhn 
• lnalrumenloa de Madl~io 
• Ellmlnadorea de pllhaa 
• Convaraoraa AC DC 
• Fltaa Vlrgana para Video• Som 
• Kl!a dlvaraoa, ate .. 

Sto Amaro 

Sd,1 P .. Mh} lt1 300rr1 do Lgo 13 de Ma,oi 

('f P (J4 I~] Y.,1 246 1162 

MUL TfMETRO ICEL 

~~~~~-,~~A 28~7 
AC:O- ,~v Apenas 

• DC Current: 0 - 250rnA US$ l S,00 
• Resistance: 0-1M!1 
• Decibe : - 20- 62dB 
• Batterry Test: 1.5volt AA, 9volt 

standard 
• Accuracies: ± 4% V / A DC 

±5% V AC, ohm ±4% scale Arc 
• Sensitivity: 2K!1/ DC V 

2KQ/ AC V 
• Meter Movement: 2001' A F S, 

Jeuelled-Pivots-90° Arc 

MULTfMETRO ICEL 

MODEL MA 380 
• DC 0500V 
• AC 0-500V 
• DCmA: 0-250rnA 
• Resistance >1. x 1 K 
• Decibels: - :iOdB to 56dB 
• Power One 1.5V 

Size "AA" 
• CIGARETTE-PACK SIZE 

W MIRROW SCALE 

Apenas 
US$18,00 

• SINGLE RANGE SWITCH 
• DIODE PROJACTED METfR 

MOVEMENT 
• SLEEVE TYPE BLISTER PACK 

EMARK ELETRDNICA COMERCIAL LTDA. 
Rua General Osorio, 155 - Sta. lfig~nia - CEP 01213-001 
Sao Paulo/SP- Fones: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037 
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MONTAGEM. 

DUENDE NOTURNO 
"77 

''P,.R~TINHO" IDEAL PARA INICIANTES, OU PARA HOBBYSTAS 
AIMQA "VERDES", QUE PRETENOEM FAZER SUA PRlMEIRA MON
TAGEM COM INTEGRADO"' A IOEIA E UM SENSIVEL "NUCU:O" 
ELETR0NICO PARA UM BONEOUiNHO {QUE O LEITO.R/HOBBVSTA 
PODE AOQUIRIR PRONTO E ADAPT AR, OU MESMO CONSTRUIR 
TOTALMENTE, TALVEZ COM O AUXfLIO DA ., MAIS TALENTOSA 
NESSES ASPECTOS .. ALA. FEMININA DA FAMftJA ... ) QUE, DOTAOO 
DE UM "OLHO" OE "VER LUZ", PERCEBE QUANDO A NOlTE CA! 
(QUANDO O Ql!ARTO FICA ESCURO, SEM IUJMINACAO NATURAL 
PROVENIENTE DE JANEL.AS, E COM A LAMPADA 001E'f0 APA.GA· 
DA) AUTOMATICAMENTE, AClONA, EM PISCA-PISC.A CONSTANTE 
(POR TODO O PERiODO Df ESCURIDAO ••• ) UM ovrRo PAR OE "0-
LHOS", ESTES LUMINOSC'S (LE.Cit,}: t,UMEN'TADO POR VMA BATE~ 
R!AZINHA OE 9V, 0 cmcurro FO! CLIIDADOSAMENTE CALCULAOO 
PARA APRESENTAR UM CONSUMC, DE: ENERG!A ABSC1LUTAMtNTE 
aiNIMO, GARANTINDO EXCELE,..JT!:" DURABIL!OAOE A en ADA FON-

. TE OE CORRENTE.,. COM O HONEQUiNriO DO [,fJENDE NO 
TURNO, DEPOIS DE MONTAOC E 'fFSTAOO, PODE Sf.R "OElXADO 
POA SUA CONT Ar,, A. FlO, EXERCEND(, SUt\ 
Cft,LHONA (AS CRiANQAS, PAINCIPAi-MENn: AS QIJE 
DO ESCURO" •:HMPLESMENTE AOORAR .. 1 SEM A NEC:ESS1, 
DADE DE NENi-iUM TiPC· ESPECLt\L DE 
UGAR INTERRUPTOHES "~·"~·~ .. ,... Ere. u~,; 
GOSTOSO BRINQUi::DO ELETRONtCO, BEfil ACi Go:J;ro oo::; 
HOBBYSTAS, E. QUE O INT'fRESSF TAf./!~~EM D~ MUi• 
TO ''MARMANJ(?' QUE GOST A DE NOVIDADES E GAOCITS ELE· 
TR0NICOS .. .I COMPU-:X!DAuE, CUSTC I:: TAMANHO H)~Art 
E NORMA AQUI EM APE, 1\!NDA COM MAiOF: 
MANT!OOS "i..A. EM BAIX()" NAO MONTAFl, EA 1MUU•-l£!'i: DO 
PAORF:'' ... }. 

OS BRINQUEOINHOS 
ELETRON!COS 

Tem sido tll!'.2 n'.lm1a de desdc 
sua ~" (silo f.!lllliie 5 anc,:.; <le a~ivid.:,-

1/: "pan"..x que fni ontein'', qn1; GO· 

nlO'.;;-amo;i, hein • ., a aprcSe1,ti;.;;'.n 
ri6dica de projetos de brinqUl'Xk-, 
tronioos, ~ ou curiosida<les inw
ressa.ntes, nos mai.5 variados gn,us de 

;;usto, para i:>erJeffoio dirf'to dr,s prini:..-i
piantes, nu dos que 
·arn<la tem "m&lo" dt! F,fa.i: wm folegra-

dos ... ! 
Ja publicamos, ha muito tempo, cir

cuitos com "funs:oes" parecidas, mas es
te, agora mostrado, traz uma seric de 
novidades e aperfoi<::oamento&, sc;nprl' 
no scntido do born desempenho sob bai
xo custo .•. A qmmtidadc de pe.;as e 
nllna, nfnhum ou ..;a1ibracJo ..... 
n1or:J:,..!",, conferir e f)(H' pm funci0n;:1L-. 

de s~.asoreamenfo imrunoso (n ;ntrur de 
Uti'i S~ns{vel foto~tr;:;.r:sf:itOLu) (.]UC~ i-~ 

a esc~u1d~o (bt~~T:i rr~irc~~_rtc:~ 
,, 

un, "duchd::zinho'~ 
flra "'qi1k t.o'\ sen~ 

~.,,,,,~,,'J'\.,C,, mas a n,:-,ilc P.OS Se-
~s Iu.•I-~,;, do q1t.·~~~ic., 

c.a1

~ sen: par:1r os ct1i1t.iios, eni 
1umi.n(lS.VS .... re]a~anter'~ e 
c:apaz,::;s rl.e fazer dmmir !Tl:"~1nu ;i cri:-i.11-
;;.a rnais ag;itada e "n:lf<lJ:osa de escuro" 



(sabendo quo al. ao seu lado, fem wn 
.. bichinho bom", ve1ando pclo seu sono 
e "espantando a eacuridlo") • 

••••• 
- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUBM'A

TICO DO CIRCUITO - NA inte~fto 
expllcita de minimizar nao s6 a quanti
dade de componentes, como t.am~m o 
consumo geral do circuito, foi escolbi
do para centralizar as ~6es ativas 
um lntegrado da "farofiia" digital 
C.MOS, versitil e "muquirana" (em 
energia...). 0 m'icleo do ammjo esta 
nwn oscilador (AST A VEL) dotado de 
"entrada de autoriza¢o", fomado pe
los dois gates do 4001, delimitados pe
los pinos 1-2-3 e 4-5-6. Estes, quando 
o oscilador est4 ativo, geram wn trem 
de pulsos cuja Frequencia 6 determi
nada pelo capacitor de 100n e pelos 
resistores de l0M, lOM e IM ... No
tem, agora, que a parte resistiva da re
de RC do oscilador, 6 dividida em dois 
"ramais", chaveados pelo par de dio
dos 1N4148: wn com dois resistores 
de l0M em .&:ie (totalizando 20M,, 
portanto ... ) e outro com o resistor de 
1 M ••• Grar;as A preseor;a dos dois dio
dos, essa despropor¢o entre as Re
sisrencias nos dois "ramais", de 20 pa
ra I, se manifesta t.am~m no ciclo ati
vo da Safda do bloco (pino 4 do 4001), 
de modo que o semi-ciclo "alto" se 
mostra cerca de 20 vezes mais longo 
do que o semi-ciclo "baixo" (notem 
que essa re~, purarnente de on-off, 
na tern nada a ver com a Frequencia 
geral de oscil~o. determinando ape
nas a propo~ao - ou "desproporc;ao" 
de Tempos, denlro de cada ciclo do 
oscilador ... ). 0 resultado da oscil31ilio 
6 apresentado a wn conjunto simples 
inversor "bufferado", estruturado 
com os outros dois gates do Integrado 
(pinos 8-9-:10 e 11-12-13), com suas 
Entradas todas "juntadas", o mesmo 
acontecendo com suas Safdas. Dessa 
forma, manifestando-se a oscila~, 
nos pinos 10-11 wn forte e muito cur
to (proporcionalmente) pulso "alto" se 
manifestara a cada ciclo, intervalado 
por wn klogo (ainda proporcionalmen
te. .. ) estado "baixo" na dita Safda ge
ral. 0 ta) pulso "alto" e "estreito" (no 
Tempo ... ) entrega "chutes" de cerca 
de 9V, sob razolivel regime de Cor
rente, a wn par de LEDs de alto ren
dimento, dispostos em a6ric (arranjo 
que permite, no caso, excelente lumi
nosidade, sem "puxar" excessiva 
energia da fonte geral de alimen
ta,;40-). Sendo os lampejos, entio, 
fma. por6n moifo bnM:a, a deman
da m6dia de Corrente do referido 
esdgio "de Pot!ncia", torna-se ex-
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~ .--------------,...---1+, 1l1l1Pl1I -
TIL78 IV 

(jj 1M 

Fig.1 

Fig.2 

tremamente baixa, garantindo alta du
rabilidade para a bateria que energiza 
todo 9 sistema. .. Retornando agora ao 
ASTA VEL, o pino 1 do 4001 funcio
na como Entrada de "auto~o", de 
modo que "vendo" wn nt'vel digital
mente "alto" (fensao superior a cerca 
da metade dos 9V gerais. .. ), manrem o 
oscilador blcxiueado (ou seja, "quie
to" ... ). Nessa condi¢o de repouso, o 
pino 4 do lntegrado permanece "alto", 
e a Safda final, pinos 10-11 em con
junto, mostra-se "baixa" (o par de 
LEDs em s6rie, sem diferen~a de po-
tencial para aciorm-los, rest.am apaga
dos, garantindo conswno de Corrente 
pr6x.imo de "zero", em tal estado ... ). 
Quando, porem, o dito pino 1 percebe 
um nt'vel digital "baixo", imediata
mente aciona o oscilador, dando-se os 
fatos confonne descritos no infcio do 
presente item... 0 pino de autori
zru;ao, protegido por wn resistor de 
lOK, recolhe seu sinal de controle no 
emissor de wn foto-transfstor TIL 78, 
cujo cok:tor encontra-se diret.amente 
polarimdo pelos 9V J)01lithos da ali
men~ao, enquanto que o emissor 6 
levado A 1inha do negativo, via resistor 
de 1 M... Estabelece-se, assim, um 
aut!ntico divisor de Tensao opto-de
pendente, com a "voltagem" no cmil
aor do TIL 78 "subindo" quando a lu
minosidade sobre o foto-sensor "au-

o+ 
" 

;J. 0 ,.. 

~
ol 

5! - ~~-
•c~ T ~ 
oE . ::::; 1M 1N4148 

- o.c::::::J-0 --cc::::}4 ,.. 
Ko 

.c:::::J-o o-e::::J-e. --c::m,. 
e - 10M 1-0M 1N4141 

Fig.4 

menta", e "caindo" quando o foto
transfstor .. ve escuridao" quase abso.:. 
luta... Notem, entao, que toda a 
questao de ae:osibi&lade ou n!vel de 
~o do circuito, reside · neue 
estagio comandado pelo TIL 78, e re
ferenciado pelo resistor anexo de 
1 M ... Se for constatada a necessidade 
de se alterar a senstoilidade, isso po
dent ser feito facilmente pela modifi
C3lilio experimental do valor original 
do resistor (marcado com asterisco ... ), 
dentro da gama que vai de 470K are 
2M2... A alimen~o geral, como jl1 
foi dito, flea por conta de wna bateria
zinha de 9V, que (mesmo nao tendo o 
circuito wn interruptor geral. .. ) apre.
sentara gnmde durabilidade, em face 
do pequenino conswno m'5dio de Cor
rente (tamb6m jli explicado ... ). 

••••• 
- FIG. 2 - LAY our DO CIRCUITO 

IMPRESSO ESPF.ciFICO - A pla
quinha 6 "maneira" em t.amanho (co
mo conv6m a wna montagem que deva 
ser mecanicamente "embutida" nwn 
brinquedo ... ) e simples na sua dispo
si~o de ilhas e pistas. •. Como a figura 
est4 em t.amanho natural (1:1), 6 s6 
"carbonar" sobre a face cob~ de 
wn fenolite virgem nas conveDientes 
dimenslSes, e "tocar o barco" na con-
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LISTA DE PECAS 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 
4001 

• 1- Foto-transfstorTIL78 
• 2 - LEDs verdes, redondos, 3 lllID; 

de alto rendimento ( de pre
fetencia do tipo "cristal", que 
emite maior luminosidade apa
rente). 

• 2 - Diodos 1N4148 
• 1 - Resistor l0K x l/4W 
• 2 - Resistores lM x l/4W 
• 2 - Resistores lOM x l/4W 
• 1 - Capacitor (poli6ster) 100n 
• 1 - Placa de Circuito Impresso es

peclfica para a montagem ( 4.S 
X 3,0cm.) 

• 1 - "Clip" para bateria de 9V 
• - Fio e solda para as liga,;oes 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Bonequinho de brinquedo, para 
"embutir" o circuito, com di
mensoes e fonnas gerais com
pativeis com a placa, bateria e 
disposi<;ao geral dos LEDs e 
foto-transfstor (ver sugestoes 
no final. .. ). E&'le bonequinho -
j~ mencionamos - tanto podera 
ser comprado pronto, em Loja, 
quanto confeccionado pelo 
proprio Hobbysta (a inna, a 
mamae, a namorada ou a esposa 
poderiio colaborar nessa parte, 
embora tambem tenha muito 
homem bom nessas habilidades 
preconceituosamente chamadas 
de ... "femininas" ... ). 

• 1 - Bateria de 9V para energizar o 
circuito. 

C .,,,,- E 

~ 

I( 

/ A 

,,,,,, 
A ► I K 

Fig.3 
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,, ® VM I + I 
TIL71 C I C DUNO A=b 
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LADO K I K 

RAM 
BAT. ,r 
9V 

_J 

f~ao, pelos m6todos j~ exaustiva
mente descritos aqui mesmo em 
APE ... Embora "descongestionado" o 
lay out, devido A presenr;a do Integra
do, inevitavehnente existem v~ 
i1has muito pequenas e muito proximas 
umas <las outras, pontos que devem ser 
atentamente conferidos ao final da 
confec<;ao, para a eventual elimina<;ao 
de defeitinhos ou lapsos na corrosao 
ou tra<;agem... Ainda quanto aos 
"bons" procedimentos de confer;ao e 
uso dos Impressos, recomendamos 
(como sempre ... ) uma leitura As INS
TRU<;OES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS, principalmente se o 
Leitor/Hobbysta for muito novato ... 

-FIG. 3 - DET~ DE COMPO
NENTES IMPORTANTES- -
Quanto A maioria dos (poucos. •• ) com
ponentes do circuito, o Leitor poder~ 
obter inf9rmar;oes visuais e praticas no 
TABEI;AO APE (junto As INS
TRU<;OES GERAIS, encartado per
manentemente no infcio de toda 
APE ... ) e no proprio "chapeado" da 
montagem, visto mais adiante na pre
sente mat6ria... Entretanto existem 
componentes de fungoes radicalmente 
diferentes, mas muito parecidos, fisi
camente, que podem induzir a erros ... 
Falamos dos LEDs de 3mm, redondos, 
tipo "cristal" ( embora emitam lumino
sidade na cor venne1ha, no caso, Wm 
envolt6rios transparentes, incolores ... ) 
e do foto-transfstor tipo TIL78. Para 
facilitar as "coisas", lembramos que o 
foto-transfstor, geralmente mostra 
uma pequenina pinta verde lateral, 
junto a sua base, o que serve para dis
tingu{-los dos LEDs... H quanto A 
identificar;ao dos terminais, a figura 
traz dados necessmios, com as aparen
cias (praticamente identicas, como 
~mos ... ), os sfmbolos respectivos, e 
os "nomes <las pernas" ... Notem que, 
em ambos os casos, uma refe~ncia vi
sual para a identificar;ao 6 dada pelo 
chanfro lateral e pela "perna mais cur
ta" (indicados pelas setas. .. ). 

- FIG. 4 - ""CHAPEADO" DA MON
T AGEM - 0 lado nao cobreado da 
placa mostra ja as p~as principais 
(menos LEDs e foto-transfstor) nas 

DOS Ab VERDES 

COMP. 
3mm 

K 

I -
::i 

I 

Fig.5 

suas devidas ~. todas estiHzadas 
de maneira clara, .. entend{vel" mesmo 
pelos principiantes... Rogamos obser
var (parece jargao de "ad6vo", ncS. .. ?) 
que aiguns dos componentes nao pola
rlzados, tendo posi<;ao certa e obri
gat6ria para inse~ e soldagem. .. E o 
caso do Integrado, cuja extremidade 
marcada deve ficar virada para a po
si<;iio ocupada pelo capacitor, e dos 
diodos, cujas extremidades de catodo 
(marcadas por um anel ou faixa. .. ) de
vem "apontar" para as posir;oes indi
cadas no diagrama, rigorosamente. .. 
Quanto aos demais componentes, ape
nas pedimos ate~ao na pre-leitura dos 
valores dos resistores ( o velho C6digo 
de Cores est~ presente, Ii no TA
BEL.AO, para os "esquecidinhos" e 
principiantes ... ), para corretamente 
posiciom-Ios na placa, sem trocas... 
Finalizadas as soldagens, tudo deve ser 
reconferido (vale a pena "gastar" al
guns minutos nessa verificar;iio, que 
pode determinar a diferenr;a entre um 
circuito funcionando ou nao ... ), obser
vando-se tambtSm o estado dos pontos 
de solda (pela face cobreada). 

- FIG. 5 - CONEXOES EXTERNAS 
A PLACA - Ainda observada pelo seu 
lado "sem cobre" (face onde ficam os 
componentes ... ), a placa agora traz o 
diagrama de suas conexoes externas, 
que sao poucas, mas importantes. .. 
Observar as lig~oes dos dois LEDs, 
identificando e posicionando correta
mente seus tenninais de catodo (K) e 
anodo (A) com rela,;iio As respectivas 
ilhas da placa. .. Vale o mesmo cuidado 
para a ligat;iio do TIL 78, com rela,;ao 
aos seus tenninais de coletor (C) e 
emissor (E). Lembramos que, depen
dendo do arranjo "ffsico" final da pla
ca "dentro" do bonequinho no qual va 
ser "embutida", pode tomar-se ne
ce~ a conexiio dos LEDs e/ou do 
foto-transistor atrav6s de cabinhos no 
conveniente comprimento ( e nao com 
tais componentes soldados diretamente 
a placa, confonne sugere a figura. •• ). 
Dutro ponto importante <las conexoes 
perif6ricas 6 a ligagao da bateria, 
atrav6s dos cabinhos do seu "clip", 
onde deve ser lembrada a nonna de 
cor vennelba para o positiw e cor 
preta para o negativo. .. 
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Fig.6 
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\--.. 

0 DUENDE ... 

PEAFllDO 
CORPO OVOIDE 

PlACADO 
CIACUfTO 

BATERIA 

- FIG. 6 - 0 .. DUENDE" _ - Tudo 
rnontado, soldado e conferido, o Lei
tor/Hobbysta pode passar aos detalhes 
de acabamento ou "embutimento" do 
circuito no bonequinho escolhido ou 
confeccionado... Na figura, vemos 
nma sugest:ao, que pode ser facilmente 
"seguida", provavelrnente no caso de 
urn D UEND E home made, corn sua 
ca~a/ corpo rnostrando urn fonnato 
ov6ide simples (chap~fo, b~os, per
nas, etc., como meros anexos tambern 
de facil realiz~ao por quern tern urn 
mfnimo de habilidades e imagi
n~o •.. ). Desenhado urn "rosto" para 
o duende, os dois LEDs podern ( de
vem. .• ) ser posicionados corno seus 
"olhos", enquanto que o foto-transfs
tor pode ficar na posic;ao relativa do 
"queixo" (ou rnesrno do "nariz", de
pendendo do tarnanho geraldo bone
co .•• ). Na mesma figura, o "perftl" do 
corpo/ca~a da uma boa ideia de co
mo, intemamente, podern ser posicio
nadas a placa e bateria. .. Uma 6nica 
adve~ncia: devido A boa sensibilidade 
do circuito ~ transic;oes luminosas ou 
mveis considerados "de escuridao", 
deve-se evitar que a luminosidade 
ernitida pelos "olhos" (LEDs) atinja 
diretamente a face sensora do TIL 78, 
caso em que e provavel a ocorrencia 
de instabilidades ou mau funciona
mento do conjunto ... De qualquer mo
do, como os 4ngulos de emissao e cap
~ de LEDs e foto-transfstor, res
pectivamente, n.§o sio muito "Jargos", 
desde que todos os tr& componentes 

opto estejarn posicionados "apontan
do" para a mesma d~ao geral, essa 
eventual interferencia segurarnente 
nao ocorrera. .. Nao esquecer da possi
bilidade ja apresentada de se aprovei
tar um boneco pronto, adquirido em 
loja, caso em que algurnas adapta~oes 
simples poderao ou deverao ser feitas, 
nos aspectos "meclnicos" do DU -
NO ... 

• •••• 
Nao ha mais muita coisa a dizer ... 

Terminado e "acabado" o conjunto, 
basta colocar o DUNO no quarto da 
crianc;a, avisando que trata-se de urn 
"duende bonzinho" e protetor, que 
"tomara conta" durante a noite, espan
tando os "bichos papoes" da escuridao 
(esses "monstros" bobos que as maes 
costumam inventar pensando que com 
isso conseguem "controlar" os f'tlhotes, 
e depois percebem que s6 conseguiram 
gerar traumas e psicoses nas crianc;as, 
prolongando-se ate a vida adulta das 
pessoas ... ). Ja que e para "acreditar em 
rnitos", nada melhor do que crer em 
"entidades boazinhas", e protetoras fei
to "anjos da guarda" (nao adia.'lta virem 
pretensos te6logos de plantiio "pente
lhar", que "ouvirao" o que nao gos
tam ... ) "duendes protetores", etc. 

~1esmo para crian<,as "nao traumati
zadas", frutos de pais e mes "menos 
complicados" do que a media, o 
DUENDE NOTURNO constituira um 
gostoso brinquedo e "companheiro", in
centivando a (boa e saudavel. .. ) fantasia 
infantil, irrefutavel muleta psicol6gica 
com a qual a natureza nos dotou, e que 
serve para ajudar o pr6prio desenvolvi
mento do raciocfnio, das emoc;oes e de 
outros fatores que compoem urn ser 
humano, adulto, "normal" ••. 

••••• 

•••••••••••••••••••• 

BASTA LIGAR 
(011) 223-2037 

•••••••••••••••••••• 

65 

#11~ 
INDUSTRIA E COMERCIO L TOA. 

Transformadores especiais, sob 
encomenda, mediante consulta 

ESTABILIZADORES DE VOLT A
GEM - CARREGAOORES DE BA

TERIA -COMPONENTES 
ELETRONICOS 

I Fones: 220-9215 - 222-7061 t 

RUA GENERAL OSORIO N9 81 
CEP 01213-000 - SAO PAULO 

INDICE DOS 
ANUNCIANTES 

ARCO-VOLT IND. E COM. • , ••••• 3~ CAPA 
ARGOS IPDTEL , •••••• , • , • • • • • • 07 
CARDOSO E PAULA • • • • • • • • • • • • • 24 
COMKITEL , • • • • • • • • • • • • • • • • • • 02 
CURSO PAL-M • , •• , ••••••••••• 19 
DECIBEL IND. E COM • • • • • • • • • • • • • 35 
DIGISON •••••••••••••••••••• 51 
EMARK ELETRONICA • • • • • , • • • • • • • 59 
FEKITEL CENTRO ELETR0NICO • • • • • • 58 
INSTITUTO MONITOR ••••• , • • • • 14 e 15 
INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS ••• 4§ CAPA 
JB ELETRO COMPONENTES •• , • , •• , 02 
KIT. PROF. BEDA MARQUES ••• , • • • • • 40 
LCV INSTRUMENTOS ••• , • , , • 9, 11 e 13 
LEYSSEL ••• , ••••••••••••••• , 47 
LIDER TRANSFORMADORES •• , , • • • • 35 
LINE BOX IND. COM , • • • • • • • • • • • • • 24 
LITEC - LIVRARIA ED. T~CNICA ••• , , • • 26 
LY-FREE ELETRONICA •••••••••••• 50 
NODAJI , •••••• , • • • • • • • • • • • • • 18 
OCCIDENTAL SCHOOLS • , •••• , •• , • 21 
ORIONTEC ENGENHARIA ELETRONICA , • 18 
PROSERGRAF ••••••••••••• , • • • 25 
STEELBEK ••••••• , • , , ••••••• , 38 
TECNO TRACE ••••• , ••••••• , •• 38 
TELEIMPORT ELETRONICA ••••••• , • 51 
UNIX ••••••••••• , , ••••••• , •• 25 
VERAS COMPANY • , •••••••••••• , 26 
XEMIRAK ELETRO ELETR0NICA • , •••• 19 


